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PREFACAO DESTA 2.* EDICAO.

Q tJANDO OS escriptores de viagens merecem confianqa

pela veracidade dos factos que referem, e pelo averigua-

do exame das cousas que viram, assuas relagoes sao ge-

ralmente livros bem acceilos.— E' agradavel, no aga-

salho do lar domestico, a leitura de uma extensa e ar-

rjscada peregiinagao , malizada de descnp^oes, ora de

poj)ulosas cidades , ora de pobres aldeas , ora de ermos

agrestes
;
que comprehende os quadros deserras, decam-

pinas, de florestas, de aguas, com a pintura de produc-

Qoes da nalurcza tao diversas quanto os climas ; o de-

senho dos monumentos da polida arte , e o das obras de

povos rusticos; a historia dos babitos singulares de na-

goes remotas, ea dos instinctos maravilhosos deanimaet

estranhos ; asrecordagoes evestigiosd'anligos temposjun-

to das scenas e realidades d'epocha receote.— Tecem-se

nolicias tao variadas com as aventuras do viajante ; e por

isso tanto deleitara e instruera essas narraqoes, princi-

palmente se as faz realgar a pureza e propriedade do es-

tilo. Uma viagem bem escripta sempre e lida e consul-

tada : — Chardin, apesar de tantas obras posteriores so-

bre a Persia, ainda tern reimpressoes ; e (pornaoaccumu-
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larmos exemplos) Feinao Mendes Pinto, havido por fa-

bulador antes de melhor exploradas as cousas da China e

da Sumatra, tem lido traducgoes e novas edi^oes, lo-

grando hoje a devida estima^ao.

E' comtudo verdade que asorte de muitas obras lit-

terarias assemelha-se a de muitas pessoas : se nao tem

patrono que as levante da obscuridade , em que as lan-

50U o acaso, ficam servindo a poucos , desconhecidas do

maior numero apesar do intrinseco merecimenlo.— T^ao

obstante as honras da primeira edigao e os louvores dos

eruditos, coube semelhante fado a dois viajantes nossos,

que fizeram identica Jornada, postoque divergindo nos

caminhos.

Fr. Caspar de S. Bernardino, lendo naufragado na

illia de S. Lourengo em 1606
,

passoU'Se ao contincnte

africano; e de Mombaga demandou o Mar-Roxo eo
cabo de RoFalgate, e depois Ormuz ; sahindo daqui pe-

regrinou pela Persia eate a cosla da Syria, onde embar-

ecu para Chypre : desta ilha foi avisita da Terra Santa,

na volta a Europa esteve em Candia (a antiga Creta) e

nas principaes das ilhas Jonias ; lendo visto algumas lef-

ras d'Hespanha entrou fmalmentc em Portugal: de seu

Itinerario s6 a primeira parte foi impressa
,
que compre-

honde a excursao ate a ilha de Chypre ; o restante nun-

ca sahiu aluz, ou porventuru nunca foi escriplo pelo A,

em modo de poder estampar-se. Dessa primeira parte ja

no prezentc anno se fez nova edigao.

O Padre Manuel Godinho (A. da Relagao comple-

ta que reimprimirnos agora) parlindo da India p?ra o

Reino com encargos c papeis relativos aquelle Estado,

que pelo governador Ihe foram commetlidos , sahiu de

Bagaim em Dezembro do 1662 ; deste ponto comega a

sua narragao ; descreve Damuo e Surrale, e parte da cos-

la d'Arabiaj da noticia de Ormuz, da Jornada que fez
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a Bagora, da que ousadamente levou a cabo por meio

da Arabia Deserta, do como seguiu ate a Syria, e de

Alexandieta veio a Franga, e por fim a Portugal, onde

aportou a salvamento adar conta de sua particular mis-

sao. E' urn escriptor que refere oque viu com singeleza,

niascom eslilo etigragado
;
que manifesta juizo claro nas

suas observaqoos
,
que mostrando a sua erudigao foge de

fazer alarde de muitos conhecimentos, eso diz oque res-

peita a geographia antiga , a historia dos logares
,
que

exiwniROU, e isto mesmo concisamenle. E' ficl pintor dos

costumes; e tudo o que refere das ceremonias gentilicas,

dos latrocinios e hospitalidade singular dos arabes , dos

ritos e usos dos bracmencs, eexaclo ejusfificado pelos via-

janfes modernos : conla os incidentes de sou caminho de

urn modo que captiva a atlencao e o asscnso do leitor,

Os poucos logares , em ^ue parece mais arido , sao im-

portanlissimos para se confrontarem com as noticias mo-

dernas ; exemplos , o cap. 16.'' acerca do Tigres e o Eu-

frates , e o !24.^ em que faz mengao do3 roteiros que da

India para a Europa se podem seguir sem dobrar o Ca-

bo de Boa-Esperanga : neste incuica , como o mais bre-

ve , o que a nagao britannica hoje adoptou , de Suez ao

Cairo, ed'ahi a Alexandria. No fim do mesmo cap. ^4i.°

indica a possibilidade de um caminho da costa occiden-

tal d'Africa ate a costa oriental do mesmo continente,

da qual e facil proseguir para Goa.

Para que osleilores, alem do c|uc fica exposto, ava-

iiem competentemente apresente obra, poremos aqui al-

guns testemunhos d'irrefragaveis aucloridadeslitterarias

,

que a acreditam.

Os compiladores do Diccionario da Acadcmia das

Sciencias, no catalogo dos clasiicos portuguezes acompa-

nhado de um juizo critico, que antepozeram aquelle vo-

lume, exprimem-se acerca da \iagem do Padre Godi-
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nho da seguinte maneira. zZi^ Esta rola^aio e turiosa,

clieia de muitas adverU.-ucias geograpliicaa , e instriicliva

em rasSio das noLicias que da dos usos e costumes de va-

rias na^oes orienlaes. Esta esnipla em frase puia, se

bem que em alguns logares um tanlo artificiosa; mas u-

to particularrneale se encontia naquellas occasioes em

que o auctor descievendo procura oslentar elegancia e

polimento; pois que de oidinario a exposit^ao dos facLoi

e natural, singcda e desaffectaila. As eircunstancias des-

les se acbam judiciosaraenle ponderadas , e de modo tal

que o leitor loma |xirte nellas , deleitancJo-se nao meiios

com a novidade da materia que com a viveza, forga e
'

propriedade da sua narragao. ?? zz

O muilo erudilo Antonio Rilteiro do>i Santos, no

opusculo , Da antigindacle da observardo dos astros &c. ,

inserto na p. 1.^ do loui. 5/' das Manor'im da Acadc-

vna ddf, Scicncias , escrcveu , terminando o cap. 1.*^, o

seguinte. :zz« Tan to se serviam os asiaticos, indianos e

arabes da objcrva^ao dos astros, que ate porella seguia-

vam nas jornadas por terra, quando atravessavam gran-

des solidoes e descrlos, o que conta o mesmo Nicolau

Veneto, e particularmente o nosso famoso viajante, tdo

pouco lido c Ido digno de o scr , o Padre ]\Ianucl Godt-

nho, na sua f^iagem da India, otide assevera como tes-

temuidia ocular . . , 5? iz: segue uma citaQao do nosso A.

,

extrahida docap. 18.", pag. 10:5 da primeiraedigao, que

se acba a pag. i;Jl dcsla segunda.

Orespeilavel decano dosactuaes litteralos porlugue-

zes, o Em."'" Sr. D. Francisco de S, Luiz , no Ind'icc

Chronolog'ico das navxga<;.6cs , v'lagens , descobrimentos e

conqu'istas dos portugn€%es nos pahcs uUramarinos dcsde

o principlo do scculo 15.*^— Lisboa, na imprensa Nacio-

nal. 18H. — diz iiifmc o seguinte. IZ« . . . O Tadie Ma-
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miel Godinlio. . . Icndo sido mandado as missoes da In-

dia, veio por terra a Porlugal do mandado do vicc-rei

Anionio de Mello e Castro, o scgundo parece com algu-

ma secrela e impor'iante commissao. Escreveu : Rdagdo

do Novo Caniinho &.c. . . . obra curiosa, que merece ser

lida dos eruditos. »=zA pag. 2G2 domesmo Indice Chro-

nolog'ico e chamada esla rclagao hnportanle em nma no-

la, onde vcm copiado o fmal do cap. 24.'^

'No. Biographic Universdlc &c. Paris. 181G, no torn.

17.° ha um artigo sobre o Padre Manuel Godinho, e

oulros do mosmo nome , Yesumido da Bibl. Lusit. de

Machado, por Mr, Boissonade : ahi sefaz distincta mcn-

oao da \iagem, e vcm os tilulos dc duas obras menos

importantes.

Conhecida esta a valia luslorica e lilleraria do pre-

sente volume, c a ncccssidade da sua reimpressao (t) :

resta-nos dar parlicularcs noticias do A. — Nao faltare-

mos a cste dever, porque sabemos quanto se inleressa a

humana curiosidade nascircunslancias da vida social edo

caracler doliomem que deixou algum monumenlo dear-

ies ou letras, credor daattengao dos vindouros. Pcza-nos

porem nao poderm.os salisfazer amplamenle neste ponlo

OS leitores: o indagador Barbosa ]\lachado pouco poude

colligir, ecom esse pouco teremos decontentar-nos, acres-

centando so uma reflexao, que o erudito biographo nao

poderia escrever em seu tempo, acerca da mudanga que

fez Godinho Irocando a roupeta da Companhia pelo ha-

bito de clerigo secular.

(*) Os exemplaros da 1.^ edigao ostavam tao raros que os

curiosos ou os desconhociam , ou nao-podiam have-los : eram
impressos em mau papel com niau typo

i
alguns apparcciam

mutilados; e assim mesmo chcgaram a vender-se por 7200 r.^

— A presente edijao faculta a mesma obra , muito melhor es-

tarapada
, por 400 r.^



Nasceu Manuel Godinho na villa deMontalvao (*)

no anno de IG^^O; foram seus progenitoies Manuel Nu-
nes d'Abreu e Joanna dos Reys. Contando apenas quin-

ze annos de idade, entrou para a Companhia de Jesus,

em o noviciado de Coimbra, aos 3 de Junho de 1615.

De sua puericia e primeiros esludos nao obtivemos mais

informagoes. Quanto aproveilou nas aulas daordem reli-

gio>a, que abragara, prova-se pelos escriptos que deixou.

Ignora-se quando passou asmissoes da India; ecertoque

de muilo credito e reputagao de piudencia devia gozar

para merecer a confianga do vice-rei, que entao presidia

aquelle Estado, Antonio de Mello e Castro, que nao

duvidou encarrega-lo de participagoes importantes, en-

\iando-o a corte nos fins do anno de 1G63. Que o nego-

cio que Ihe incumbiram era de alta monta, de muito se-

gredo, e tambem de urgencia, deprehende-se de varias

passagens da llelagao do proprio Godinho ; como, no fun

do cap. 3.^ e principio do 5.^, em que relata os disfar-

ces que adoplara para nao ser conhecido nem dos outros

europeus que na India mercadejavam , nem dos mouros

e outros infieis; e bem assim no primeiro paragrapho do

cap. 7.^ No cap. 17.° (pag. 1S8 desla edigao) diz onos-

so A.zi;« . . . assim as esperas como as jornadas haviam

de ser com tanlo vagar . . . e cu era impaciente da de-

tenga, tambem rejeitei esta occasiao , c levado do dese-

jo e iir.portancia do negocio , a que vinba a esle reino,

comecei a informar-me &c. «:z:

Barbosa diz simplesmcnte que o Padre Godinho fo-

ra mandado pelo vice-rei, e nao explica o motivo da Jor-

nada. Sujpeita-se com fundamento que acommissao era

politica, eque o Padre viera ao reino participar osdam-

nos e usurpagoes que nas terras sujeitas a cor6a portu-

(*) Situada pm logar alto a moia logua do Tejo : portenco

ao districto administrativo de rortaloiirc.
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gueza faziani algumas na^oes europeas , de maos (Jadas

com mouros e gentios
,

para dorribaiem a nossa piepon-

derancia , raaiitima e commercial, nas regioes da Asia,

aproveitando-se dos symptomas de decadericia do nosso

dominio, manifestados desde o reinado do infeliz D. Se-

bastiao. Assim o da a entonder o mesmo Padre no cap.

17.° (pag. 129 e 130), onde escreve izz^Quando nisto

chega do Comorao (a Bagora) um correio mandado pe-

los hollandezes com a primeira via das carlas, por-

que avisavam os Estados-Unidos da perda de Cochim

,

succedida em 10 de Janeiro de 1663. . . Acrescentaram-

se entao os motivos que eu tinha para apressar minha

viagem 5 a fim de que tivesse S. M. a nova da perda de

Cochim no mesmo tempo que Hollanda de seu ganho
,

havendo que poderia ser bem necessario este aviso antes

de se effeituarem as pazes com Hollanda. jjzi: N a dedi-

catoria da sua obra ao conde de Caslello-melhor expres-

samente diz o A. que veio da India para este reino em

bem dellc (reino) e serv'igo de S. Magestade. Lea-se po-

rem o prologo do A. , que em seguida estampamos, e

ahi se vera que explicitamente declara ter vindo em scr-

vigo da Patria, cumprindo todavia que nao revelasse os

segredoj de que fora expresso mensageiro.

Fica evidenciado, pela causa de sua viagem, oconcei-

to que merecia o Padre Godinho; chegou acorte em Ou-

tubro de 1663; e provavel e que el-rei D. Affonso 6^ e

seus ministros Ihe fizessem condigno acolhimento, — Po-

rera o mais notavel de sua vida e ler sahido da Compa-

nhia, passando do claustro para o clero secular, nao sen-

do mui frequentes as secularisagoes dos jesuila?, que ain-

da mais que as outras ordcns religiosas detestavam os

seus egressos : e de crer que o favor do Pago ou dos m_i-

nistros principaes contribuisse para emRumaobter o bre-

ve o Padre Godinho, sem embaragos ou opposigao dos
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sens confrades : alem disso o Padre tcve a uomeagao de

ProEonotario apostolico (como se prova dal.^ censura da

vida que elle compoz doVeneravel Padre Chagas) eou-

tro cargo nao meno? imporlante, Coinmissario do Santo

Officio; empregos ambos que odefenderiam dearguigoes

e desconi modos, sealguem quizesse inquieta-lo. Foi prior

da parochfadeS. Nicolati na villa deSantarem, beneficia-

do da do inesmoorago nacidade de Lisboa, edepois prior

da frcguozia de Santa Maria de Loures no termo desla

corle. Falleceii em 1712; o abbade Barbosa diz que da

idade de 78 annos : mas esle computo nosparece errado,

porque seenlrou Godinho ua religiao era Junho de 1645

lendo quinze annos, e se morreu no anno aciraa dilo,

scgundo e?creve o mesmo bibliographo , como se Ihe po-

dem conlar so 73 annos? Ainda que falecesse no 1.*^ de

Janeiro de 1712 nao podeiia ter menos de 81 annos. No-

taremos simplesmenle que o A. duBibllot. historic, por-

tvg. assigna a data do nascimento de Godinho em 1633.

A obra principal do no«so A., a que Ihe grangeou

nome, e por ventura a unica merecedora de leilura ate

em ra^ao do estilo, e fora de duvida a viagem : sahiu el-

la na unica edigao, que teve antes desta nossa , com o

seguinte fron t ispicio zz: /2e/«rao do novo caminho que fc%

por terra e mor , mndo da India para Portugal, no an-

no de 166;J, o Padre Manuel Godinho, da Componhia

de Jesu, eninado a Magestade d'' Elrci N. S., D. Alfon-

so (l.^, pelo sen ri%o-rci //ntonio de Melh de. Castro, e Es-

iado ^a India.— A Luiz de P^asconcel/os e Sonza, con-

dc de Castel-melhor , dog conselhos d^Estado e Guci-ra de

S. M., scib Escrivdo daPuridade ^c. — Em Lishoa : com

hccnga. Na officina de Henrique I'^alcnte dc Oliveira, iin-

preswr d'^Elrct N. S. Jnno de 1665. 4.*zi:Immediato

ao rosto sogue uma dedicatoria ao conde, valido e prin-

cipal ministro deD. Affonso 6.", precedida doescudo da
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armas deste fidalgo, bem graviido em cobre por Joao

Bapdsta em 1663 : edalada dv. Lisboa cCollegio de Sun-

to Antao aos ^ dc Outubro de 1665. Nao a reimprimi-

mos por conter somenle elogios , elexlos latinos, ao uso

daepocha: iguahnenle deixamos por desnecessarias as li-

cen^as e censuras, e outro sim uni indice de coiisas no-

taveis assaz diminuto e }X)r isso sem utilidade, ticando

cste bem supprido pelo indice dos capilulf)s , com seu=

argumentos , de que carecia a priuieira edigao.

A sejfunda obra deGodinho intitula-sezz P'^ida, vir-

tudes e morle com opimao dc santidcide do f^cneravcl Pa-

dre Fr. j4ntonio das Chagas , Alhuoruirto apostolico nes-

ie reinOy da ordem de S. Francisco ^ Fundador do Stmi-

nario de Missionarios apostolicos da mesina ordcm , nto

tm Varatojo.— Escrcvia o Padre Manoel Godinho ^c.—
Dedicam-na a Magestade d'' Elrei N. S., D. Pedro 2.", o

guardido emais religiosos domes'ino Seminario ^c. — Lis-

boa: naofficina de Miguel Deslandes. /Inno dclQQl. 4.^

410 pag'inas.zziW uma narracao em estilo muito mais

affectado que o da Viagem , e por isso em nosso en len-

der de muito meno3 merecimenlo; quasi toda e tecida

com pcdagos das Cartas do Padre Chagas , reproduzidos

textualmente. Assim mesmo teve nova edigao em 1728

,

por Miguel Rodrigues, e3.* em 1762, por Francisco Bor-

ges de Souza, ambas no formato da primeira.

As outras composigoes deste mesmo escriptor sao :

— 1.^ Horar'io evangclico, demonstradoi' de 40 horas da-

das pclos Evangelistas , com outras tantas meditagoes sa-

cramentaes para ellas no Juh'ileo e Lausperenne, que a

Santidade do Papa Innocencio 11.° concedeu a cidade de

Lisboa.—Lisboa: officinade Miguel Deslandes. 1683. 1S.°

— 2.^ Noticias singulares dealgumas cousas succedidas em,

Constanlinopola, depois da rota do seu exercito sobre Vien-

na ^ ^nviadai dc Constantinopola a uni cavalkiro maltez.
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— Ditoimpressor. 1684. 4.° Publicou-se anonyma.— 3.**

Senndo dog/orioso Santo Antonio, pregad^on aia-reja da

Santa Mar'inha de Lisboa.— Sahiu nesta cidade em 1668,

e na de Coimbra em 169*2.— 4.^ Uma Ncwena de N.
Senhora da Piedade, impressa em 1701 em 8.**— Bar-

bosa menciona tres obras m.^; perda que, vioto os as-

sumptos de que tratavam , nao e para sentir.

Nao poude anossa diligencia achar maisnoticias da

pessoa e escriplos de Godinho
;
porem quando niio lives-

semos delle outro conhecimento senao o que ministra a

Rela^ao da viagem da India, baslaria este livro para Ihe

dar logar nas bibliothecas , e para ser eslimado dos es-

tudiosos da geograpbia e cousas da Asia : o aiesmo livro

baslou para o alislar entre os auclores classicos da nossa

linguagem , do que fazem prova as numcrosas cita^oes

que nos Diccionarios se encoutram.— Nao alterdoiOb o

texto em uma so frase ou cxpressao ; deixamos porem dc

seguir a orthographia do A. (se e que e delle e nao do

impressorou editor) eiotopor tresrasoescapitaes : 1.^; por

ser irregular, e sem systema, variando a cada passo nas

inesmas palavras.— S.^; porque ha certos modos de escre-

vcr que sao hoje ridicules, por exemplo, — &— em ves

da conjunc^ao ;— iter— cm logar de ver— &.c.— 3.**; por-

que a orthographia antiquada desgcsla a maioria dos lei-

tores, eafasta muitcs da liqao que Ihes :eria proveitosa:

— nada perdo com isso a viveza , a gala, a energia do

discurso, que para assim dizer veste roupr.3 limpas e no-

vas, e por isso parcce mais garboso, e agradavel a vista.



PROLOGO DO ALCTOR.

ĜosTUMAM 05 que escrevem Relagoes e Ilinerarios de

suas viagens ecaminhos, dar conta logo no principiodel-

les das causas que home para osfazerem. Este costume,

se nao e ja lei do3 relatores, me obrigava a comegar es-

ta Relagao publicando a causa de minha vinda a este rei-

no : juslos porem e superiores respeitos me escusam desta

obrigagaoj cujo cumprimenlo damnaria sern duvida ao

segredo, por muitas razoes necessario e encommendado.

Quiz tomar esta resalva, para que os leitores nao jul-

guem acautella por defeito da historia. O mais quepos-

so dizer e que vim a negocios muito do servigo de am-

bas as Magestades, divina e humana, e que nao tiram

a outro fim mais que a salvagao de muitos milhares de

almas, bem deste reino, e conservagao do Estado da In-

dia. Darei principio a esta Relagao pelo estado em que

deixei o da India : logo escreverei o caminho que fiz por

terra deBagaim, donde parti, ate Surrale, oade meem-
barquei : entao minha viagem por mar, de Surra te a Per-

sia : desta a Bagoni na Arabia entre Felix e Dcserta : o

caminho peloDeserto, de Bagord ate Babylonia : deBa-



byIonia pelo mesmo Deserto ate Alopo na Syria : de Ale-

po a Alexandreta , ultimo tcrmo do Mediterraneo
, Jor-

nada por Jornada: de Alexandreta outra vez a viagem e

navegagao por mar a Malta: de Malta a Marselha de

Franca. Depois ocaminho porFranga, que atravcssei de

levante a poncnle, vindo de Marselha a Rochella. Fi-

nalinente contarei minha ultima viagem por mar da Ro-

chella a Cascaes, de Cascaes a Lisboa, com as descrip-

^oes das terras mais notaveis por que passei , assim na

India como na Persia, Arabia, Chaldea e Syria. As de

Franca, como sao cursadas e sabidas , acho c|ue e escu-

sado descreve-las. Nao escreverei cousa nenhuma de que

nao fosse testemunha de vista ;
por isso sera esla relacao

mais breve do que fora se, assim como me fiei dosolhos,

desse tambem credito aos ouvidos. Muitas cousas deixo

de contar, porque, se bem as ouvi, nao as vi. E isto

cuido que basta para credito desta Relagao, que vim fa-

zendo pelocaminho, levado de minha curiosidade, e ago-

ra lirada a limpo aofferego alodos, obrigado de alguns,

a cujo goslo devia sacrificar maior trabalho : o que live

em toda minha viagem ficara gosloso, sendo csta Rela-

cao lao acceita como e desejada.

Vale.



DA

YIAGEM DA INDIA,
QUE FEZ FOR TERRA PARA PORTUGAL

JJatrre iHanucl CJctrinfio.

CAPITULO I.

Estado em que deixei o da India quando me
parti delta.

\J Estado, ou imperio lusitano indico, que em outro

tempo dominava o Orienle todo, e constuva de oilo mil

leguas de sendorio, de \inte e nove cidades cabeqas de

provincias, fora outras niuitas de menos conta , e que

dava leis a I riata e tres reinos tributaries, pondo em ad-

mira^ao o mundo, com seus estcndidos limites, estupen-

das victorias, grossos commercios e immensas riquezas;

no presente, ou seja por culpas ou futalidade de imperio

grande, esta reduzido a tao poucas terras e cidade>;, que

»e p6de duvidar se foi aquelle Estado mais pequeno no

principio, do que se ve no fim. Quern quizer formar ca-

bal conceito do que foi ee agora o Estado da India, de-

ve considera-lo nas quatro idades dohomem, pueril
, ju-

venil, varonil, e de velhice, consideragao de que ja se

\aleu Lucio floro, para com propriedade escrever o prin-

cipio, progressos e fim de seu imperio romano, cuja pue-

.ricia quer fosse em todo © tempo que Uoma teve reis.



por espago de duzentos e cincoenta annos. A adolescen-

cia ou segiinda idade durou duzentos annos quo l?oma

foi govcrnada por consiile?. A tcrceira de-de os Consulos

ate Augusto Cesar, em que so contam duzontas e cin-

coenta annos. De Cesar Augusto ata o imperii; de Tra-

jano vao perto deduzentos; etanlos leAe develho aquel-

le imperio.

Todas estas quatro idades acharemos com a mesma

propriedade no E?tado da India, ao qual, se nao dcrmos

tantos annos, daremos semelhanles feitos e progressos.

Foi sua primeira idade no feliz reinado d'el-rei D. Ma-

nuel, porque nosegundo anno deseu governonasceu pa-

ra nos a India, sendo descoberta por D. Vasco da Ga-

ma: desde sou nascimenlo ate quemorreu aquelle invic-

tissimo rei se contam vinte e quatro annos que teve de

menino o Estado da India. Ao primeiro abrir de olhos

descobriu toda acosta da India, desde oindo at^ o Gan-

ges, toda a de Ethiopia, Arabia e Pe>rsia com seus ma-

res e ilhas, toda a da China e Malaca. Foram suas me»

niiiices fundar eidades, ccnquistar reinos, e fazer a mui-

tos reis Iribularios: somente brincar nao soube, porque

em todas asguerras que niiquelles principios teve nao pe-

lejavam os portuguezes a brincar: seus jogos eram tirar

reis, e p6r reis , dt^pondo os inconfidenles, ecoroando os

fieis. Tudo foi o mesmo , come^ar a failar e a mandar.

As palavras que dizia eram leis que dava. Ensinou-se a

andar , nao sobre rodas por casa , mas sobre poderosaa

naus, porque a fortuna tinha trocado suas rodas. Em to-

da a terra em cjue punha os pes era sua. Com estar na*

quelle tempo o Estado na j)rimeira puerieia , nao tieu

uma 56 queda, fazendo-a clle dar a poderosos reis que

Ih'a armavam. Seu primeiro leile foi osangue demilha*

res de mouros e genlios, que niatou : seu primeiro sus-



lento muitas prcsas que tomon , muitos commercios que

abriu, muita especiaiia que mandou a Portugal. Final-

mente aquelle Estado so no nome e na idade foi meni-

no. Edescendo ao particular; em tempo d'el-rei D. Ma-
nuel se tomou Goa e Malaca aos mouros, se fizeram as

fortalezas de Orrnuz, Cochira , Calerut, Maldiva, So-

cotora, Angediva, Cananor, Coulao, Columbo, Cbaul,

Pacem , Ternate, Cangranor e Sofala ; e tributarios a

elrei de Portugal os reis de Ormuz, de Tidore, de Cey-

lao, das Maldivas, de Coulao, de Melinde, de Zanzi-

bar, de Quiloa, de Batecala, de Pacem ; eoutros mui-

tos pediram pazes ecommunicagao comnosco. Houve fa-

mosissimas victorias contra principes, que nunca tinhani

duvidado de as alcancar , ainda dos mais poderosos reis

doraundo, Nao ficou na^ao em toda a Jndia, que os Por-

tugueses naio levassem diailte em seus triumphos. Do Egyp-

to, da Arabia e Turquia concorreram prisionejros em
grossas epoderosas armadas, para que yencidos p^los por-

tuguezes fizj3ssem seus triumphos mais gloriosos. Taova-

ronil foi a puericia do Estado da India.

Osannosque reinou opiissimo rciD. Joao 3.°, que

foram trinta e cinco , sao os que teve de adolescencia o

Estado da India , nos qwaes creoceu e se dilatou por to-

da ella, fundando-se cidades, yillas e logares nas terras

que ou reis amigos nos largavam , ou as armas conquis-

tavam. Na cosla de Coromandel a cidade de. S. Tho-

iwie ou Meliapor, a de Negapatao, a de Jafanapatao ca-

be^a de seu reino
,
que possuiu muitos annos o Estado.

Na ilha deCeylao as cidades ou fortalezas deGale, Ne-

gumbo, Baticaloa e Trjquimale. Na costa do norte as

cidades de Bagaim eDamao; com muitas vil'ns ealdeas

por toda a costa do reino deCambnya, que 6 aiod^ nos-

sa. FeZ'Se a fortaleza de Diu , a dc Chole no MaJavar,
1 «
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e a de Macau na China. As victorias foram tantas quan-^

las asbatalhas, eestas eram no anno tantas como osdias.

Em lerra e mar vencemos per vezes ao gamorim, ao ret

de Biniao, a sultao Badur rei de Cambay a , a seu nelo

sullao Mamude, ao hidalcao, aos reis deMaluco , ao do

Achem, ao de Pam, ao cunhale Marcar, ao rei de Man-

galor, ao deAdel, ao de Porca, aodeRepelim, de Mom-
baga, de Tidore e Bachao; fora outros muitos que, por

menos conhecidos , deixo de nomea-los. E para que a

fraqueza dos vencidos nao fosse de menos creditb a nos-

sas armas, castelhanos e turcos sentiram o rigor de nos-

so ferro , e o favor da fortuna que nos assistia naquelle

tempo, sendo uns desbaratados na cosla da India, ou-

tros rendidos eniMaluco. Osreis que ate enlao pozeram

toda sua esperanqa em noslan^arfora da India com crueis

guerras ,
ja se faziam tribufarios, ou pediam paz^s, co-

mo o hidalcao , o rei de Cambaya , o de Xael , o de

Ujantana, o de Adem, o de Caxem, de Dofar, da Sun-

da, e o ^amorim. Iguaes progressos se faziam na con-

versao das almas que nas armas : receberam o sagrado

baptismo os reis de Butuano, de Casimino , de Pimila-

rano, de Ternate , de Travancor, de Tutucory , de Ta-

nor, 6 de Buugo no Japao, com muitas provincias c rei-

nos. Esta foi a segunda idade do Estado da India, epor

isso Ihe podemos chamar adolescencia.

Chegou a idade perfeita com o reinado do senhor

lei D. Sebastiao, e se conser\ou nella desde o anno de

15C1 ate o de ItJOO por espago de trinta e nove annos,

era que Portugal conheceu tres reis, D, Sebastiao, D.

Henrique, e D. Philippe. Ja nes.te tempo o Estado at-

tendia mais a se conservar que a conquistar: comtudo,

fez uma fortaleza em Mombasa para senhorear aquelle

reino, trcs no Canard, que foram Mangalor, Barcelor



6 Onor , a de Siriao em Pegu , os fortes de Sena e Tete

DOS rios de Cuama ; fundou-se a cidude do Golim em
Bengala. Pelejou-se valorosamenle edefendeu-se o Esta-

do no sitio geral, que a lodo oEstado pozeram seus ini-

migos com poderosissimos exercitos. O hidalcao desceu

sobre Goa , o izamaluco sobre Chaul, o gamorim sobre

Chate , o achem sobre Malaca, sem que a divisao do

poder diminuisse os brios, ou enfraquecesse o valor de

nossa gente. De tao grande invasao nao tiraram nossos

inimigos mais que desesperagao de prevalecerem contra

um Eslado, que no mesmo tempo rebatia a quatro tao

opulentos ebellico?os monarchas. Nao contente oEstado

com se defender, tratou de se vingar do cunhale, que,

tornado as maos em sua propria fortaleza, foi degolado

em Goa: nem escapou damorte orei deLamo, porcul-

pas que tinha commetlido contra o Estado : ode Ampa-
za foi castigado com assolagao de sua corte e reino : to-

mou-se ao Melique o morro de Chaul, uma das melho-

res fortalezas do mundo ; e se fizeram pazes com quasi to-

dos OS reis da India, acceitando outros por vassallos des-

ta coroa, como o de Pate, Pemba, Quiteve, Monomo-
tapa. Este de mais de render vassalagem ael-rei de Por-

tugal, promettendo de Ihe guardar fidelidade, quiz tam-

bera tomarsua fe e ser christao, como e ja depais eavos.

Nesta idade do Estado da India acham os anligos que

foi a sua flor dos annos
; porque, opprimidos ou compos-

tos nossos inimigos
,
gozava o Estado de todos os bens

que traz comsigo a paz. Andavam os mares cobertos de

navios
,
que a toda a parte navegavam , com grandissi-

mos interesses, que nos nao tiravam os mouros, como
d'antes, porque ja Ihes tinhamos tornado os passos da
sua navega^ao, assim com fortalezas em terra, como
priQcipalmente com armadas no mar das .Mlaldivas , de



Meca e de Arabiti. Pagavam os reis tributarios suas pa-

reas, procuravam todos ser amigos do Estado : os portu-

guezes estavam ricos , e eram respintados como homens

exemplares do valor. lam e vinham ricasfrotas doJapao,

carregadas de prata ; da China traziam euro, e sedas e

alrniscar; das Malucas o cravo ; daSunda a massa enoz;

de Bengala toda asorte de nmpas preciosissimas ; (ffe Pe-

gu 03 estimados rubins ; de Ceylao a canella ; do Mus-

sulapatao osdiamantes; de Manar as porolas oaljofares;

do Achem o bejolm ; das Maldivas oambar; de Jafana-

patao OS elefantes; deCochim osangelins, teccas, ecou-

ramas ; de todo oMalavar a pimenla egengibre; doCa-

nara os manlimenlos ; de Solor o seu pau ; de Borneo a

camphora ; de Madure o salitre ; de Cambaya o anil, 6

lacar eroupas de contracto; as baetilhas deChaul; oin-

censo de Caxem ; os cavallos de Arabia ; as alcatifas da

Persia, com toda a sorte de sedas lavradas e por lavrar;

o azebre de Socotorirj ouro de Sofala , marfmi , ebano e

ambar de Mozambique; de Ormuz, Diu , e Malaca

grossas quanlias de dinlieiro, que rendiam osdireilos das

naus que por alii passavam. E emfmi naohavia cousa de

eslima por todo o Oriente, que, ou por Iributo, ou com*

mercio, nao fosse doEstado. Os seus visoreis , desemba-

racados ja das guerras, procuravam assignalar-se no go-

\erno da paz, e propagaqao da fe de Christo, que a olhos

Tistos se ia dilatando.

Chegou oanno delGOO, enelle adeclina^ao donos-

so Estado. Deenlao para ca foi perdendo asfor^as, een-

fraquecendo de maneira que , so pelas chronicas o dize-

rem , cremos que teve o valw que se admira, 656 pelas

ruinas conjecturamos a grandeza que d'anles tinha. Pa-

drceu nestes sessenta e qiiatro annos de sua velhice tao

crueis accidcnles que primeiro liie faltou o corpo que



OS achaques. De repente se viu sem visla das armadas

,

que d'antes senhoreavam os mares, do valor de seus sol-

dados, da prudencia deseus capilaes, da fortuna emsuas

empresas , do success© em suas armas , do zelo cm seus

miaislros. Apo2 oscntido da vista perdeu ode ouvir que

suas armadas pelejavam , e os inimigos fugiam
;
que a

conquisla se conlinuava, e nnio se perdia um palmo de

terra
;
que os principes nos tcmiam , e os naturaes nos

amavam
;
que ocommercio iaflorente, etudo bcm. Nem

OS demaissentidosdeixaram de odesamparar; muitosan-

nos ha que nao cheira a sua fragrantecanella deCeylao,

nem o seu cravo de Maluco, nem o incenso de Arabia,

nem obejuim do Achem, nem oalmiscar da China, nem

ft aJgalia de Bengala, nem o arnbar das Maldivas : que

nao gosla do que devera gostar, sem ter uma nova de

goslo, antes muitas d-e pezar. Seus capitaes nao acham

goslo na fama , seus soldados nao gostam da guerra , e

seus vassallos andam todos desgoslados com os ruins suc-

cessos. O ultimo sentido passou-se para os hollandezes

,

OS quaes nestes annos proximos passados nos tem apalpa-

do na India , e tomado o pulso , sem deixarem cousa de

polpa aquelle EslaJo. Esta fmalmenle o Estado da In-

dia tao vellio, que so o temos per eslado. E se nao aca-

bou de e?pirar foi parque nao achou sepultura capaz de

sua grandeza, Se foi arvore, e ja tronco ; se foi edificio,

ja e ruioa ; se foi homcm , e ja cepo : se foi gigante, e

ja pigmeu ; se foi imperio, pereceu ; se foi vaslo, esta li-

milado; se foi muito, nao e jd nada ; se foi vi>o-reinado

da India, ja o nao e mais que de Goa, Macau, Ohaul,

Ba^aim , Damao, Diu , Mozambique e Mombaga, com

outras fori ale/as e terras de menos importancia ; reliquias

em fim , eessas poucas, do grande corpo daquclle P!!sla-

4o^ d«ix.adas por rossos dnimigos, ou para memoria do



iDuito que possuimos na India, ou para magua, tonsi-

derado o pouco que nella lemos agora. Sirva-se Deus de

que possamos dizer dopresente governo deSua Magesta-

de o que dizia Floro do de seu Trajano, que remo^ara

o imperio romano , velho d'antes e acabado : Sxtb Tra-

jano pr'incipe prceter spem omnium senectus imperii quasi

reddita juventute revirescit.

Bern cuido que se nao haode dar por salisfeitos os

curiosos com cu Ihes dar nolicia das pra^as e terras que

na [ndia perdemos , se tambem Iha nao der dos que no-

las lomaram e ganharam : pelo que, come^ando pelos

hollandizes, principaesinstrumenlos que Deus tomou pa-

ra castigo do Estudo da India, diiei dosmais. A primei-

rafortaleza que nostomaram estesinimigos foi a deAm-
boino : logo as de Ternale e Tidore nas ilhas Malucas:

seguiu-se Malaca nacosta oriental deJuntana: apoz Ma-

laca , Gale, Triquimale, Bulicaloa, Negumbo, Gala-

ture , Golumbo, ea fortuleza de Jafanapatao, com lodo

seu reino , na ilha de Geylao : ailha de Manar, celebre

pela pescaria de aljofares que sefazia em seu mar: aca-

pitania de Tulucory, nas praias do reino de Madure: a

cidade de Negapalao, na costa de Coromandel : a for-

taleza de Goulao, a de Granganor, a de Gananor, e a

cidade de Gochim no Alalavar. Mais nos teriam ja Jo-

mado , se as pazes que com os hoUandezes se fizeram 03

nao desarmassem , e fizessem parar o curso de suas vic-

torias.

A nagao ingleza , se nos nao esta em restituigao de

tantas praias e terras como a hollandeza, foi a primeira

que, passando de Europa, se atreveu a nos guerrear na

India, e ajudando os persas na lomada de Ormuz, abri-

ram caminho a todas as mais pordigoes que na de Or-

muz comegaram. Dos reis da India faguve poucos que^^



endo a declinagao do Estado, ou n^io deixassem de sor

amigos, ou senao declarassem por contraries, procuran-

do cada qual lanqar fjra os ponuguezcs de suas terras

,

tomando-lhes as foitalnzas , mais a for^a de sede* e de

fomes que de armas. O rei de Arracao nos lomou a for-

taleza de Siriao em Pegu: o grao mogol a cidade do

Golim em Bengala : o persa a de Ormuz, com o forte

do Comoiao, ilhas deQueixome oLarache: o rei deCo-

loconda a cidade de Meliapor ou S. Thome : o sivapa

nayque as fortalezas de Mangalor, Barcelor, Oaor e

Cambolim, no Canard: o imamo da Arabia Felix a ci-

dade de Mascate, com toda a costa daquelle mar, des-

de o cabo llosalgate ate ode Magandao, em que se con-

tam oilenta e sete leguas, e havia entre fortes e fortale-

zas seis presidiadas , a de Coriate, a de Datara , a de

Soar, a de Corfagao, a de Libidia ea de Doba. Outros

reis nosobrigaram adesmantelar evoar asforlalezas, que

em seus reinos tinhamos, como as deCliale eCalecut no

Malavar. Algumas se derrubaram por escusadas e diffi-

ceis de sustentar, como a de Socotora, a das Malctivas,

a de Angediva, e as de Sibo, Borca , Quelba e Mada

na Arabia, e a de Vairevene no Sinde , e a de Quiloa

em Africa, a de Pacem na iSamatra.

Nao quero dar fim aeste capitulo, semtambem dar

algumas esperan^as de havermos de recuperar o perdido

na India: fundam-se todas em que os hollandezes sac

mais temidos que amados naquellus paries, onde cona

seus maus termos tem jd dado a conhecer aos naluraes

que para senhores e visinhos sao melhores portuguezes

que hollandezes. A rasao porque a gente daquelJas ter-

ras se nao levanta toda contra elles e porque naio tem

costas; que se astiverem em nossas armadas, nao have-

ra rei nem senhor em toda a India, que nos nao ajude
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a restaurar nossas pragas, edeixe delhes fazpr crua^uer-

ra. Dependem todas estas esperadus felicidades deternioi

poder com que nos oppor aos hollandezes na India: est«

dara Deus quando fOr servido, como ja deu para outrae

maii diflicullosas restauragoes a este reino.

CAPITULO II.

Que cidade sej'a a de JBagaim, donde parti para

este rei?io.

A cidade efortaleza de Bagaim, duas vezes destrui*

da antes de ser nossa , uma vez per Heitor da Silveira,

e outra por Nuno da Cunha, finalmente dada a troco de

pazes por sullao Badur rei de Cambaya ao de Portugal,

esta pojita na costa da India, na terra firme do reino do

Decan em altura de dezenove graus c trinta minutos da

bunda do norie. E' toda cercada de grosses e altos rau-

ros, com ouze baluartes postos em proporcionada distan-

cia para sedefenderem uns aos oiitros: tera a cidade era

roda mil passos geometricos. De uma das faces Ihe ser-

ve o rio de cava, pela do poente o mar, e pelas outras

a enchente da mare, que saindo do rio cobre loda a pla-

nicie cjue fica f6ra dos muros da cidade, fazendo-a ilha

em occasiao de aguas vivas. Confina csta cidade pafa a

banda de leste e suesLe com o rei Melique, e para a do

nordoste e norte com oColle eChoutea, qtie ficam fron*

teiros a suas terras, para cuja segurani^a sustenta as for-

talezas de Manora e Asserim , e a lranqu(Mra da Sayba-

na , onde assiste ocapilao mor do campo. O lei-mo eju-

Ti&dicgao de Bagaim comega do rio de Danlora, e vem
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Gorrendo ate Bagaim ,
que sao oito leguas de distancia :

de Ba^aim se eslende para o sul por espa^o de oulras

tantas , que fazem ate as illias de Bombaim , e Caran-

ja: pela terra a dentro se alarga sois para sete leguas.

Em todo este districto liarr-ais deduas mil aldeas de to-

da a sorte de gente. Mouros, thrislaos , e gentios, que

vivern , ou da lavoura, ou da mercancia, ou desuas me-

cbanica5 : as quaes possuem os portuguezes casiidos em
Ba^aim por merce de Sua Magestade, que as cosluma

dar por servigos , reservando para si o foro
,
que vem a

ser o dizimo de seu rendimento.

A cidadc e nobre em edificios, e tambern pelosseus

habitadores
;
porqueapenas se achara neste leino casail-

lustre , de que em Bagaim nao haja alguns descenden-

tes
;
porque os melhores fidalgos da India casaram na-

quella cidade, pagos do sitio, e bons ares, que nella se

gosam , e tambem porcomerem grossas rendas de aldeas,

que elrei Ihesdeu em galardao de seus servigos, as quaes,

como ca os morgados , andam em suas casas, passando

de filhos a netos. Sao em Bagaim tantos os dons, assim

de homens , como de mulheres, que vieram a chamar a

aquella cidade dom Bagaim. De portuguezes haveri nel-

la tre^entos fogos, de christaos naturaes quatrocentos, f5-

ra muitos outros de gentios, c mouros, nao fallnndonas

terras deseu districto, das quaes, e da cidade saem cinco

mil homens de armas. Quatro religioes ha em Bagaim :

a de S. Agostinho, a de S. Francisco, a de S. Domin-

gos, e a daCompanhia de Jesus. Duas freguezias , a da

s6, com um prior, e quatro beneficiados • a da Senho-

ra da vida. Fora dos muros tem outras , como a da Se-

nhora dbs Remedies, que tem a sua conla os Padres Do-

minicos, a de Nossa Senhora das Merces, 6m que e vi-

gario um religioso de S. Agostinho, a de S. Joao, em
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que he parocho hum clerigo secular; as de N. Senhora

da Graga, S. Thome, e Pury
,
que pertencem aos pa-

dres da Companhia ; as de Palle , e do Calvario , cujos

\igario3 ssio franci.-^canos. Muitas outrasfreguezias hanas

terras, e ilhas da jurisdicgaio deBagaim, parte das quaes

estao providas em clerigos, e as mais tcm a sua contaos

padres de S. Francisco, e da Companliia. Kstes lem as-

sim mesmo o seminario dos cathecumenos, desde ©tem-

po do St.^ Xavier, com grande gloria deDeus, eprovei-

to das almas de infinidade de mouros, e gentios, queca-

da dia acodem a elle, para serem instruidos, e cathe-

chisados nos myslerios de nossa santa fe. E' esta cidade

governada no temporal por um capitao, o qual manda

sobre outros doze
,
que assistem de presidio nos fortes

,

e Iranqueiras , que defendem as terras, e ilhas do des-

tricto de Bagaim. ]So espiritual ^ governada por um
\igario da vara, o qual tern a jurisdicgao mais limita-

da, e so chega a cidade e seus arrabaldes ;
porque as de-

mais terras tem outros vigarios da vara. A justi9a gover-

na um ouvidor, com a mesma extensao que o capitao.

A fazenda corre por conta de um feitor poslo por el-rei.

Todos estes officios, excepto o de vigario da vara, sac

Iriennaes.

Todos OS arrabaldes, e quasi todo o termo de Ba-

gaim , e fresquissimo , cheio de tanques de agua, e hor-

tas , com todo o genero de frutas da India, em que esta

cidade excede a todas as do norte ; como tambem na mui-

ta copia de assucar
,
que recolhe cada anno do seu cas-

sabe, e vende para fura da terra a inglezes , turcos, gu-

zarates, arabios, e baneanes. E' assim mesmo muito

abundante de arroz, manlimentocommum naquellas par-

tes ; de Bagaim se leva para todas as outras. Trigo nao

'.) da, scu tcrreno; porem acode muitisssimo de tcrrjii
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de mouros , os quaes o irazem em boiadas de dez , e

vinte mil cabe^as , e carregando de sal se voltam pa-

ra o sertao. Nao e menos provida de toda a sorte de ma-

deira, a qual Ihe vem das terras do Colle pelos rios abai-

xo em jangadas ; e pop isso na ribeira de Ba^aim se fa-

zem todas as fustas das armadas de remo
, que elrei traz

nos mares da India; obram-se lambem galeoes, galeotas,

e patachos muito formo^os , e fortes de pau teca
, para

o que nao faltam oflkiaes, e trabalhadores genlios, e

mouros, os quaes sao alii os mestres dascbras. He fmal-

mente Bagaim terra muito sadia, per gosar de um ceu

sereno, ares temperados, e clima salutifero. A aguaque

se bebe naquella cidade e de uma fonte
,

que fica da

outra banda do rio, na ponla que faz ao mar a ilha de

Salcete, junto ao forte da Agoada, e da aldea Dungry

,

a qual Ihe vem em barcos a vender. A gente ordinaria

bebe de pogos e lanques.

CAPITULO III.

Parto de JBagaim para Damao^ ja em caminho

para este reino : passo por Trapor , Maim , e

Da?iUj povoagoes de portugttezes na costa do

norte. Suas descripgoes.

A lao miseravel estado tinhachegado o da India por

causa das guerras com hollandezes, que nem uma soem-

barcagao se achava em nossos portos para a Peri>ia : os

arables por outra parte, senhores do estreilo, intimida-

ram os mercadores de sorle que nenhum se atre\ia a

mandar la a sua nau
,
por terem experiencia que, sees-

capasse aos hollandezes no mar da India , havia de cahir
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nas maos dos arables , ou no mar da Arabia, ou no es-

treito da Persia. Esta foi a rasao porque, querendo eu

passar-me "a ella, houve de buscar nau no portx) deSur-

rate, que e de mogoles, como adiante veremos. E sa-

hindo para este fim de Ba^aim em quinze de Dezembro

de 1662, me fui a igreja de Nossa Senhora dos Reme-

dios, distante dois tiros de canhao dacidade. Dianteda-

quella milagrosa imagem
, que e venerada de christaos

,

gentios, e mouros, offereci a D^jus todos quanlos traba-

Ihos em uma tao arriscada, eomo trabalhosa viagem, me

esperavam ; e tomada sua ben^ao, com uma grandecon-

fmnga em o palrocinio de tal Senhora , me puz a cami-

nho. Pelo meio dia cheguei ao rio de Dantora, cuja bar-

ra defende um forte dos malavares corsarios daquelles

mares. Passado o lio; entrei nas terras da jurisdigao de

Damao, e caminhando por ellas fui dormir a Maim
Quelme. Assim se chama esta povoa^ao para distincgao

de outra, que fica na ilha deBombaim, que tem o mes-

mo nome : a de que fallaraos esta sita junto de um rio

capaz de galeotas somente, e tera cento e cincoenta por-

tuguezes casados, com outros lantos cazaes de pretos,

gente esperta, e destra para as armas. No desembarca-

douro do rio se v6 um forte redondo com quatro falcoes

dc bronze , que tiram pelouros de pedra
,
presjdiado por

seis soldados , e um capitao posto poj- ejrei. O terreno

de Maim e fresquissimo , e todo cuberto de hortas, em

que se da muito gengibre, belele, que e a mais presa-

da c fragante erva do mundo, muito ananaz, bananas,

Jacas, e mil outras frutas : asaldeas deseus arredorcs dao

muito arroz
,
que daqui se leva para Diu , e Cambaya.

No dia seguinte , caminhando pela praia , cheguei

pelas duas horas a Trapor, viUa de portuguezcs, em que

havera cincoenta casados e duscntos cbristaos naturae*
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da terra , fundada a borda de seu rio, cuja boca defende

um baluarte de ponta de diamante, e a povoa^ao uma
cerca de paus a pique com entulho. O presidio e de um
eapitao, que o e da terra ,

posto por S. Magesfade, com

mais seis soldados, e um bombardeiro pagos. Em uma
occasiao podera langar Traj)or quatrocentos homens de

armas , Os quaes tudos sao ohrigados a acodir a fortaleza

de Damao em tempo de guerras , e meter-se denlru del-

la para a defenderem , sob pena de perderem as aldeas

que comem. O terreno de Trapor da muilo arroz , mas

nao e tao deli-^ioso como o d« Maim. Nesta villa tncon-

Irei dois reiigiosos da Companhia, o padre Pedro Juzar*

te, reitor de Damao, e o padre Pedro de Mattos , que

ia para o collegio de Agra , corte do grao mogol. To-

dos tres em companhia continuamos a Jornada daquelle

dia, que foi ale Danu.

E' esta povoa^ao celebre, e sabida na India por duas

rasoes; a primeira pela Senhora das Angustias, que em
si lem, muilo milagrosa ; asegunda, porque todas as naus,

que da costa da India querem engolfar para a costa de

Diu , ou para o estrelto, sem risco de descahirem com

as aguas para Gambaya, procuram avistar os picos a

que chamam de Danu, por esiarem nocume deumaser-

ra ,
que Ihe corresponde no sertao. E' a povoa9aodecin-

coenta visinhos naturaes , e quatro, ou cinco poitugue-

zes casados , fora o capilao , e quatro soldados pagos por

elrei. O rio dc Danu 6 de cincoenta passos na largura

em preamar, e de Irinta era baixamar. A altura e de

dez ate doze palmos de agua, e por isso capaz de navios

de remo somenU^. Em entrando da barra para den! ro do-

ze passos da praia esta um forte redondo, que delta pa-

ra f6ra um baluarte, em o qual jogam Ires faleoes pe-

louros de pedra, e uma pe^a de bronze desek libras, pa-
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ra guarda, e vigia deste forte, de mais dossoldados por-

tuguezes paga Sua Magestade dois capitaes ou Nayque*

da gente da terra, com dez peues. O efffito para quese

fizeram esle e os mais furt<»?, que por aquella costa le-

mos , foi para impedir que os malavares nao entrem

com seus paraus por aquelles rios dentro a roubar e ca-

ptivar gente das aldeas, que sao d'el rei de Portugal. A
terra de Danu nao da mais que arroz e legumes; nella

descanqamos a segunda noite de minha viagem, e ao se-

guinle dia fomos jantar a Nargol, aldea do coUegio de

Damao da Companhia de Jesus, distante seis leguas e

meia de Danu, e cinco de Damao. Em Nargol mudei

o trajo, veslindo-me de soldado, por convir enlrar dis-

fargado em Damao, onde me nao convinha ser conheci-

do : e parlindo ao outro dia para Damao, chegamos aquel-

la cidade pelas nove da manhaa.

CAPITULO IV".

Descreve-se a cidade efortaleza de Damao.

A fortaleza de Damao, uma das que sultao Badur

rei de Cambaya linha por de grande imporlancia , foi

primeiro queimada por Antonio da Silveira, e arrasada

por Martim Affonso de Sousa, do que fosse deslacoroa.

Depois de ser nossa padeceu dois silios dos mogoles vi-

sinhos, que nao sorviram de mais que de saber o mun-

do que Damao era outra cou^a defendida pelos portu-

guezes , do que fora defendida ))or lurcos e guzarates,

O vice-rri D. Con Man lino de Bragan^a a tomou ulli-

mamente aos mouros , e presidiou com numero compe-
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tente de. soldados : e de entao para ca se foi sempre tra-

balhando em sua fortificagao, sem interrupqao alguma
;

o que tern feito aquella fortaleza maisdefensavel quene-

nhuma oulra das que temos naro?.tado norte. Eslaplan-

tada na terra firme do reino doGuzarale em vinte graus

de altura para o norte
,
junto a um rio deagua salgada,

que nascendo em terra de mouros sevem meter no mar,

fazendo o porto de Damao
,
que ede fundo bastante pa-

ra naus grossas
;
porem a barra tern um banco de areia,

que nao deixa entrar maiores embarcagoes que navios

carregados em mare clieia : galeues sem carga tambem

entram e sahem.

A cidade he toda murada com muros de trinta pes

de alto e vinte de largo, em que secontam dez baluar-

tes muito fortes e espagosos , e mais de quarenta pegas

entre canhoes , esperas
,
pedreiros , sagres , cameletes e

colubrinas: por fora dos muros fica uma profunda cava,

que vai entestar no rio , a qual se passa por ponte leva-

diga. Da outra banda do rio a borda delle esta o forte

de S. Jeronymo , obra do viso-rei D. Jeronymo de

Azevedo : e feito em forma triangular, com um baluar-

te cavalleiro para o campo e dois meios baluartes nos

outros dois cantos, com suas casasmatas pelo raso do

horifonte : na face que corre ao longo do rio tem os mu-
ros de comprido cincoenla ecinco bragas, de dez palrnos

cada braga : os outros dois panos de muro tem cada um
sessenta bragas. O siiio desle forte e mais eminente que

o de Damao, e Ihe fica sendo padrasto : assiste nelleum

capitao com sessenta soldados de presidio.

Os edificios da cidade sao pela maior parte baixos,

nem e licito anenhum deseus moradores levanta-Ios mais

que OS muros, e isto por causa das batarias as nao der-

ruburem em occasiao de sitios, com grande damno do«
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siliados , como naquella cidade se experimentou em al-

gLins cercos que teve, mas as ruas sao muito Inrgas, e

direitas, e ordenadas coin tal ordcm, quejde todassedes-

cobrern os muros de uma e oulra paile. Duas sao as

igrejas parochiaes , a Se, e outra : qualro religioes , a

de S. Domingos, a de S. Agostinho, a de Sanlo Anto-

nio, e da Companhia , cujo leitor e adminislrador das

obras da fortaleza. Os portugueze? que a habitam farao

numero de cem casaes : mais eram; porem estes annos

moiTeram muilos de certas doenqas conlagiosas, que se

attribuiram aos vapores da cava, que abriram , oscjuaes

parece que inficcionaram os ares, de antes salutiferos. A
gcnfo preta e muito mais em numero 5 e de toda a ju-

risdiccjao de Damao se ajunlam tres mil homens de ar-

mas, parte de cavallo e parte de pe. Sao 03 portugue-

zes de Damao grandes cavalleiros, por os mais delles te-

rem aldeas com obriga^ao de cavallos arabios, o que os

faz serem exercitados, e hornens de cavallo. Governa o

temporal daquella cidade e terras de seus districtos, um
capilao posto por Sua Mageslade : o cspiritual um viga-

rio da vara: ajustiga um ouvidor : a fazenda um feilor,

que juntamente serve de alcaide mor.

A agua que em Damao se bebe e de tanques, quo

onche a chuva no inverno. O clima nao e tao tempera-

do como o de Ba^aim
;
porque tern muito grandes frios

DOS mczes de Novembro, Dezembro,' Janeiro e Feve-

reiro, em c|ue ventau) os terrenbos
,
que sao nortes : po-

rem esto frio so dura desde as doze da noite ate as nove

do diu; j)orque em aquentando osol, fazcalraa queabra-

sa. Sao nesla cidade mui ordinarias ascolicas, aquecha-

mam mordexins , lao morlaes, c]ue em poucas horas con-

cluem. O remedio mais provado c queimar os calcanha-

res com um ferro cm braza. Asfazendas constara devar-
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zeas de avroz , e muitos cajuris, que sao como estaspal-

meiras de Portugal, mas mais baixas, de que se tirauai

licor para fazer vinlio. Algumas hortas tcm com man-

gueiras , e uutras arvores de fiulas da India. Nos matos

ha infinita caga de Icbres, corgas , merus, veados, java-

lis , bacareos ,
gazelas

,
pavoes , rolas , e loda a sorte de

volataria , e montaria. O mar somente eallimuito falto

de peixe. Na ribeira de Damao se obrara mui fortes ga-

leoes e navies.

A jurisdicgao e termo dcsta cidade e granJe; por-

que comega dc um riacho, que esla cinco leguas du Da-

mao para o norte costa acima, chamado Parnel , onde se

dividem as terras de Surrale pertencentes ao Mogoi , e

as de Damao , com quern confina por esta parte do nor-

te, e vao coQtiniiaodo as nossas terras pelo sertao den-

tro espago de duas leguas e meia ; d'alH voltando para

o leste fleam abarbadas com as do rei Yergi, mouro de

nagao e sujeito ao Mogol: defxarido as terras de Ver-

gi se estendem cinco leguas pela terra dentro ate cbega-

rem as do Choutea, regulo que poem em campo seis-

centos de cavallo. Tern este regulo nas terras de Damao
certa peosao, a que chamam choulo, a qua! so Ihe pa-

gava ainda antes deserem nossas. Sobre esla pagabaor-

dinariamente brigas de nossa e sua parte. Para o sul con-

finam as terras de Damao com oulro regulo chamado o

Colle
,
que assim mesmo como o Choutea vive enlre as-

peras serras" e fechados malos , e vao acabar no rio de

Dantora : deste rio ate o sobredito de Parnel sao vinte

leguas de costa , e tantas tern o dislricto de Damao, no

qur.1 se cdntam tresentas aldeas
;
quatro capitanfas , ade

Sao Gens, de Danii, de Maim, deTrapor; quatro tran-

queiras presidiadas , Solsumba , Calamuquel, Pansela
,

e Josolim.
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CAPITULO V.

jPas&o de Damdo a Surrate em busca de mm
,

acornpanhado de iwi mouro perdano ^ e de

um hracmene gentio : p^rcdicas que live com es-

te, E com esfa occasido se da larga noticia dos

hracmenes da India.

A minha deten^a em Damao foi so a que bastava

para se me fazerem vestidos a mourisca ; os quaes, con-

siderado que eu queria ser desconhecido em Surrale e

embarcar-me em nau de mouros para a Persia, eram mais

a proposito ,
que os de soldado

,
porque com estes daria

em que repaiar asna^oes da Europa, que temia em Sur-

rate, e seria conhecido porportuguez dosarabiosno mar,

arriscando de um e outro mode a yida : trocando pois a

espada pelo alfange, o chapeu pela touca, a roupetape-

la cabaia, e a companhia dos dous padres, que comigo

tinham \indo ale Damao, pela deum persiano chamado

MamudXa, e de um bracmene gentio por nome Ramo-

gi Sinay ,
parti para Surrate

,
que dista de Damao do-

ze leguas, em uma carretinha, que serve decarro^ana-

quelles caminhos. Pouco os sentia eu recreado a cada pas-

se com a vista de muitas ericas aldeas degentios e mou-

ros, de infinila ca^a, que nos sahia a estrada, e tam-

bem com a conversagao do bracmene, o qual se presava

de doutor na sua seita e sabedor de nossa sauta lei. E
como nao sabia qual era a minha, por me \er vestido

de mouro, c por outra parte ver que nao fazia salas, co-

mo o oulro nosso companheiro : para me ter por chris-

tao , fazia-o duvidar o pouco resguardo que o persiano ti-

nha comigo no comer, contra o costume dos mahome-

tanos da India : gentio bcm via que o nao era
,

porque
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afoulamenle quanto sentia da Lei de Deus e usos chris-

taos.

A primeira cou?a que nao podia levar em pacienciaj

era que os chrislacs se enterrassem nas igrejas , e ainda,

como elle dizia , fossem tao simples que comprassem as •

covas. Ha tal doudice
,

[dizia o bracmene] que nao

queiram oshomens estar uma suhora presos nacadea em
quanto vivem , e que queiram depois de mortos ler suas

almas encarceradas na cadea de uma igreja, na onxovia

de uma cova ? Se as covas nao tiveram campas e as

igrejas portas , menos mal fjra ; mas tendo campas as

covas e tendo as igrejas portas , como hao de sahir as

almas fora, se quizerem sahir a passear ? Nos [acrecen-

tava o bracmene] queimamos os corpos de nossos defun-

tos, para que as almas, levanlada ahomenagem que Ihes

tinham dada
,
possarn passar de uns aoutros; e oschris-

taos enterram os defuntos , fazendo com isso que as al-

mas estpjam para sempre prezas aquelles corpos, sem po-

derem mudar-?e para outros , ou sejam de homens , ou

de vaccas, o que e grande pena para as almas
, que tem

a sua gloria nestas mudangas.

Muitos erros continham estas ridicularias do bra-

cmene, os quaes se acham nacega gentilidade do Orien-

te , tendo muitos daquelles idolatras para si que as al-

mas sao corporeas : outros, que a alma do homem nao

e natural e verdadeira forma do corpo humano , senao

que Ihe assiste somente
, governando-o como o arraes a

barca, ou ao cavallo o que vai emcima: e todos que ha

transpassagaOjOU Iransmigragao das almas de uns corpos

para os outros, dos humanos para os dosbrutos. Tanto,

que um dos fundamentos porque os bracmenes tem tan-

to respeito ds vaccas, e por haverem que no corpo desta
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iihum outro, depois que sahe dohumano: eassim poem

sua maior bemaventuranga em os tomar a morte com as

macs nas ancas deuma vacca, esperando se recolha logo

a alma nella. As almas dos reis , dizem , se passam per

sua morte para os corpos dos leoes : as dos falladores pa-

ra OS dos caes : as dos luxuriosos para os dos porcos : as

dos ladroes para os dos gatos e ligres : as dos avarenlos

para os das formigas : as doscrueis para os doslobos: as

dos fingidos e dissimulados para 03 das raposas : as dos

fracos para os das gallinhas : as dos prudentes para os dos

elefanles ; as dos generosos para os dos cavallos : as dos

bracmenes para os das vaccas. Os csmbleres so tern elei-

gao de corpos
,
podendo passar suas almas para os ani-

maes que mais Ihes contentarem. As das mulheres sem^

pre \ao aaimar cobras, ou viboras. Depeior parlidoas fa^

zem OS mouros ; os quaes , crendo que todos hao de ir-

ao ecu
,
para as mulheres nao creem que o haja.

Aesles erros ajuntam os bracmenes outrostaes, sen-

do o maior delles cuidarem que entre nossa lei e sua sel-

la ha tao pouca difi'erenga como comer ou uao comer

Taccaj porque [dizem elles] nosmysteiios, e nosprecei-

Ids nos conformamos, Os christaos adoram um so Deus

verdadeiro, nos assim mesmo. Elles crem que e um so

na essencia , mas trino nas pessoas : nos nao cremos ou-

tra cousa. Elles a eslas tres divinas pessoas chamao Pai,

Filho e Espirilo Santo 5 nos Rama, Visnu e Crisoa.

Elles dizem, cjueDeus encarnou uma &6 vez; e nisto se

enganam
, porque encarnou tres. Elles veneram a Alai

deDcus, e nos Ihe temos toda a veneragao. Elles guar-

dam unspreceilos, aque nos nao faltamos; porque hon-

ramos a Deus, nao juramos , nao trabalhamos nos dias

de nossas festas, honramos pai e mai, nao tiramos a vi-



23

da nem a uma formfga , nao furtamos , nem quebranta-

mos OS mais de scus mandamentos. Este erro e opiinci-

pio em que se poem hoje os bracmenes mais vistos nas

cousas de nossa Santa Fe, quando cliegam adi?pular so-

bre ella , com que difficultam totalmenle sua conversao,

divertindo a forga dos argumentos c razoes
,
que ])rovam

ser nossa Santa llellgiao somente a verdadeira. Porque

se Jlies mostraes que vao errados em adorar muitos den-

se?, respondem que oschristaos adoram lambem muitos

;

porque tern por deuses ao Pai , ao Filho e ao Espirito

Santo : e se Ihc dizeis que nao sao ties deuses, mas tres

pes^oas , e um so Deus , filosofam pela mesma maneira

na sua fabulosa Tiindade : que em loda a parte da cega

gentilidade procuroii o commum inimigo fazer-se bpgio

do verdadeiroDeus , arrcmedaado os mysteries da Fe , a

fim c|ue pregando-se depois as verdades, as nao livessem

OS homens por differentes das mcnliras em que se crea-

ram : que quando a visla e curta , e as cousas tern algu-

ma similhanga, facilmente se toma, ou deixa de tomar

uma por oulra, E entao , como o demonio soube tanto

contrafazer nossas cousas
,
por encobrir as suas , arreme-

daudo nos bracmenes ate a clausura , templos, habitos,

choro, e mais officios moaaslicos , com esta similiian^a

fiizem OS bracmenes nao pequena guerra ao Evangclho

;

porque como o lume da razao natural
,

por mais claro

que seja , nao chegue por si a dcscobrir o particular e

proprio dos mysteiios de nossa Santa Fe, e no que del-

les de fora alcanna veja que Ihes sao similhantesaquel-

las sombras lao bem lancadas pelo inimigo; pouco basla

para Ihe persuodir quo tudo e na subslancia o mesmo,

e que nao ha para que fti^am mudanga da anliga crcn-

Qa , adora^ao e vida. Para os bracmenes significarem

e declararem como podem aquella sua Trindade , e co-
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liracollo de Ires fios atados e rertlatados em um so no:

6 tern no3 edificios dos pagodes algumas torres
,
que sen-

do tres, 6 differentes nos alicerces e maior parte das pa-

redes , se vao ajunlar e acabar em uma so pyramide.

Tambem vi em muilos deseus pagodes uma estatua com

um so corpo e tres cabeqas. Mas deixando os erros que

OS bracmenes lem em sua creriga por muitos , digamos

de seus costumes.

Sao OS bracmenes como sacerdotes e religiosos dos

gentios dedicados ao culto e servigos de seus idolos , e

por isso muito respeilados detodos. Vivem entre palma-

res e bosques frescos, deque a India e abundante. Nao

comem carne , nem peixe , nem cousa que tenha cor de

sangue ; esta e a razao de nao comerem bredos verme-

Ihos
,
porque langam desi agua vermelha. Sustentam-se

com hervas, frulas, manteiga , leite, arroz , e legumes;

sendo seu ordinario comer uma dieta , oque os faz mui-

to sacs, eadoecer poucas vezes. Nunca sesangram, ain-

da que a doenga opega; mastomam assangrias naboca,

fazendo langana ,
que quer dizer pura abstinencia , ate

que a febre se despega. Pela manhaa, ahoras de jantar,

e cear liaode lavar todo o corpo ; e sem preceder este la-

\atorio nao metem bocado na boca : por esla razao se

nao embarcam no mar ; e se algum navega , e de casta

a que elles chamao Bangagalim , de menos conta : mas

ainda esles a suas horas tiram agua do mar, e selavam,

havendo cjue e grande peccado faltar nesles lavatorios.

Trazem contas ao pescogo de certas frulas garabulhentas

com seus extremos, mas sem cruz ; e ao passar de cada

conta nao dizem mais que , Rama , Kama
,
que e o no-

me do seu mais presado pagode. Nao usam de armas

offensivas , nem dcfensivas
;
porque nem matam , nem
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ferem , nem tiram sangue a cousa viva ; antes sao obri-

gados a da-la a qualquer animal que esleja em risco de

a perdcr , ainda que Ihe custe niuito. Donde vem que

alguns rapazes tomani um passaro e vao-se com elle ao

bracmene e dizem-llie; se me nao dais tanto, malo es-

te passaro; o bracmene, temendo que caia sobre elle a-

quelle sangue , da oque o rapaz llie pede e deita o pas-

saro a voar. Nunca em casa de bracmene se vera gato,

por nao matar rato. Ha na India alguns bracmenes me-

dicos , e sao chamados panditos ; estes , como curam os

Portuguezes a nosso modo . dizem que comam frango,

e gallinha
,
quando e necessario ; mas acabado o anno

vao expiar esles peccados aos sens templos mais affama-

dos com grande somma de dinheiro quedao aos bracme-

no5 daquelles templos; e se o nao dao, ou nao vao, sao

tidos e havidos por assassinos , homicidas , e talvez lan-

^ados fora da casta, que e a maior pena. Baste por en-

carecimento uesta materia o que direi. Se um bracme-

ne nao puder escapar da morte senao matando a cobra,

que o vai morder, ha se de deixar morrer pela nao matar.

Na agudezavdeseus enlendimentos levam vantagem

a toda a sorte de gente
,
que ha pelo Oriente : raro se-

nhor e principe ha , tanto gentio , como mouro
,
que

se nao governe por bracmene , tendo tempre comsigo a-

quelle que occupa o logar de valido ; elles sao os mestres

dos principes, elles os aios dos senhores e privados dos

reis 5 em nenhuma parte da India sao tao respeitados,

nem assim poderosos , como noMalavar, por alii naoter

chegado ategora odominio dos mouros , eserem aquelles

reinos todos de genlios , que adoram os bracmenes.

Muitosdelles sao reis, como oreidePorca, odeCochim,

o de Marta, o deMangate, e outros muitos peloMala-

var dentro nas scrras a que chamam do Gate. O Sa-
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morim e casta nayre; o passado, eslando eu emCochim,

se quiz fazer bracraene; e para U^o peitou a quantos ti-

nha em seu reino: consultaram elles eiitre si o ponto e

acharam que podia renascer bracmene o que linha nas-

cido nayre se desse uns tantos mil cruzados aos brae-

menes, e fizesse uma vacca de ouro , em cujo bojo po-

desse estar um dia, e acabado esle prazo sahiria a vacca

com aquelle parto , ficando porem a pelle para o pago-

de. Em tudo veio o SamOrim , como qucm estimava em
mais a honra de bracmene

, que nao tinlia , do que to-

dos OS todos OS thesouros que possuia ; mas nem por isso

OS reis bracmenes do Malavar o tiveram por igual , rin-

do-se todos do seu segundo nascimento. Muito mais ha-

via que dizer dos bracmenes da India
,
que deixo por

nao fazer esta relagao mais comprida. E tornando ao

nosso bracmene.

Quiz eu convence-lo em seu erro da transmigragao

das almas com varios argumentos que Ihe puz
;
porem

elle , deixada a forma filosofica , me dava taes solugoes,

que era estalar com riso. Argumentava-lhe eu assim : jse

ha transpassagao nas almas de uns corpos a outros cor-

pos , alguma alma se hade lembrar de haver estado em

oulro corpo
}
porc[ue a memoria, como as mais potencias

da alma, sao inseparaveis della : e cerlo queninguem se

lembra de ter sido oulro : logo nao ha lal Iranspassagao ; e

se a ha, dize-me
,
quantos corpos tem jagastado lua al-

ma? que animal fosle antes de ser homcm ? que mouro

primeiro que fosses gentio? Alguma alma dehomem teu

parenle deves considerar nos corpos desles.leus bois; por

isso OS picas tao pouro que nao andamos nada. Que

mal o entendeis [acudiu o bracmene] : haveis de saber

que todas as almas em sahindo dos corpos passam porum

brago do rio Ganges, cuja agua tern virtude para lirar



da memoria todas as especies memoralivas, fjcando to-

talmenleesquecidas de ludoquanlod'aotes selembravam.

E as vezes permitte Deus que ache alguma alma aquel-

le rio secco, para quo, entfando depoii em algum corpo

grosseiro sem eale lavatorio , e com a memoria fresca e

apprehensao viva do que ja foi
,
padega lormento nesta

lembran^a. Em confjrmaQao destas patranhas trazia cer-

ta historia deum boi velho que tiaha cm casa, e susten-

tava com farelos
,

por ja nao ter denies, o qua! , nos

mugidos que dava , mostrava bem que tinha em si a al-

ma de algum grande lei, que se lembrava de quem fo-

ra. Com tal conversa^ao como e^la chegamos a uma po-

voagao de genlios
,
que logo se vieram a nos ; e sabendo

a materia sobre que fallavamos, se maravilharam muito

de eu e o persiano nos mostrarmos novos nella, gabando

todos o nosso bracmene de letrado e homem de muito

credilo. Enxotou-os porcm o persiano, desafrontando-nos

delles com dizer que havia depedir aDeus, por grao fa-

vor, que por sua morte deixasse passar sua alma para o

corpo de algum valenfe tigre, so a fim de Ihe vir comei

denoite quanlas vacas havia naquella povoagao. Com o

que elles muito se escandalisaram enos deixaram cear e

dormir aquella nolle. No dia seguiute chegamos a Sur-

rate.

• CAPITULO VI.

Descripcdo da cidade e porto de Surrate^ empo-

rio maior da India.

Foi Surrate em outro tempo cidade pobre e porto

descorjheciUo : hoje , por beneficio dos hollandezes e in-
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glezes, a mais rica cidade, o mais celebrado empoiio de

todo o Oriente : fica doze leguas de Damao para o nor-

te, langada a borda do rio Taptim, a Ires leguas de sua

foz e barra, que nao e capaz de velas grandes, somente

entram descarregadas primeiro la fura; eainda que orio

nao e fundo, comtudo ha nelle uus pogos a modo de pe-

gos feitos de industria para as naus grandes lerem alii

cama na vaza em tempo de mare vasia. O primeiro dos

nossos que o sondou foi Antonio da Silveira, mandado

com uma armada por Nuno daCunha adestruir esta ci-

dade e a de Reiner, que fica pelorio acima da outra ban-

da , detraz de uma ponta que a terra faz. A agua deste

rio e doce na vasante , e salobra na enchenle da mare.

Em um pogo que faz o mar, distancia de uma legua des-

te rio para o uorte , chamado Soali , surgem as naus in-

glezas ehollandezas que vao aSurrate, tao perto de ter-

ra
,
que defendeni o desembarcadouro de suas lanchas

com aartilharia das naus. Alii tem estasduas nagoes al-

fandega particular, em que despacham suas fazendas.

Neste poQo de Soali foram por vezes accommettidos de

nossas armadas assim hollandezes como inglezes , mas

nunca com successo da nossa parte. Delles teve o peior

D. Jeronimo de Azevedo, viso-rei vigessimo do PiStado

da India, oqual indo sobre quatro naus hollandezas que

estavam em Soali, com uma armada de seis galeoes,

tres pataxos e sessenta navios de remo, se recolheu com

menos os tres patachos
,
que deixou queimados.

A cidade e mais comprida que larga : na grandeza

leva muita vantagcm. a nossa Evora, como tambem no

numero de seus visinhos, que eu fa^o passarem de cem

mil, mogolcs brancos, mouros indoslanes, gentios de lo-

da a rele, christaos de varias na^oes ,
gente emfim do

mundo todo, que ou vive em Surrate de assento, ou
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vem aquelle porto per negoceagao. Em Surrate se acliam

hespanhoes, francezes, alemaes , inglezes , hollaiKlezes

flamengos, dunqiierquezes, italianos, hungaros, polucos,

suecos , turcos, arabios
,
persas, tartaros

,
gorgis, scyUis,

chinas, malavares, bengalas, chingalds , armenios, com
outra infioidude de gentes barbaras e desconhecidas. Os
edificios sao pela maior parte humildes, ecobertos deol-

las [assim chamam asfolhas depalma tecidasumas com

outrasj]. Esta e a causa porque, se por algum desastre se

atea ofogo em uma casa, leva muilas ruasinteiras. Nao
deixa comtudo de haver algumas casas nobres e grandio-

sas dos senhores principaes, as quaes nao sao nada visto-

sas por fora , em rasao de que assira estes como os mais

mouros se esmeram em aformo'^earem as obras interiores

de suas casas, deixando de proposito toscas as exterio-

res, como quern edifica recolbimentos para mulheres, e

nao habilaQoes dc homens. Se olhais da rua para umas

destas suas melhores casas
,
parecem-vos infernos ; se en-

traes dentro
,
parecem-vos o paraiso

;
porque todas sao

cozidas emouro, com riquissimas pinturas nosforrc, ex-

quisitas armagoes pelas paredes , finissimas alcatifas so-

bre a argamassa , e em logar de cadeiras coxins da me-

Ihor seda para o recosto, clauslros, jardins, foules, e tu-

do o que pode ser de recreagao a quem nellas vive. Pe-

lo contrario.os baneanes gentios de Surrate edificam suas

casas mais ao curioso por fora que aoaccoraraodado por

dentro: fazem-nas de pedra ecal ate oprimeiro sobrado :

dalli para cima nao se ve outra obra mais que de marce-

naria e relevo sobre tecca , com esmaites e tintas de va-

rias cores.

Ha na cidade muitas mesquitas de sua adoragao, e

cada nagao das mahometanas tern a sua parte onde aco-

de a sexta feira : a principal de todas esta fora das por-
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tas da cidade, que ficam ao nascente, obra mageslosa e

levantada, com umas casasnobres pegadas a&eu alcorao,

em que mora um xarife []assim chamam 03 mouros aos

parentes do sen Mafoma^ o qual e respeitado e venera-

do de todos , desde o maior ate o menor , havendo que

ganham indulg^ncia em Ihebeijarem a mao ou acabaya

que trazem veslida. Nada menos sumptuososedificios sao

Oadous caravangaras [quer dizerestalagcns publican] que

tern Surrate, feitos a mode de claustros , com muitas

casas de alojamento per banda , e uma so porta, que se

fecha logo a noite , e se abre com dia claro, para maior

seguranga das fazendas dos mercadores que se recolhem

naquelles caravangaras. Tambem e digna de mengao

uma espagosa casa terrea com muitas ordens de banhos

para os mouros, na qual ha muitos ser\idore3, que pa-

ga a mesma cidade, para assislirem aquantos \ao tomar

OS banhos , e Ihe darem e aquentarem agua , sem que

por isso pegam aos particulares cousa alguma.

Nao e esta cidade murada a roda , mas samente fe-

chada com uns valados nao muito altos, e nelles abertas

quatro portas : em cada uma dtdlas muitos guardas, os

quaes , em entrando pela porta qualquer pessoa com fa-

to , a levam comsigo a alfandega
,
para que se nao des-

encaminhem os direitos do que traz : ao sahir fazem ou-

tra diligenria, que e perguntar por escripto do juiz da

alfandega,' e se onao mostram, naodeixam passar anin-

guem. Duas alfandegas tern Surrate perlo do rio, uma
defronle da outra : na maior se despacham as fazendas

que entram por mar, na menor as que alii vem da ter-

ra dentro. Para as que saem para f6ra ha ainda outras

alfandegas, ou para dizer melhor, outros logares de des-

paclio na mesma ribeira. Os direitos que se pagam nas

alfandegas sao de cinco por cento. xVo? hollandezes aba-



31

teu este mogol que agora governa um dos cinco em ca-

da cento, porum formoso presente dericas ecuriosas pe-

gas que Ihe mandou Mansucar, governador de Jacatara,

em nome da Companhia no anno de 1661.

Toda a defensa de Surrale esla posta em uma cida-

dela dborda da agua deseu rio, na qual ha tres baluar-

tes, eno meio um cavalleiro com vinte pegas deartilhe-

ria
, parte de bronze e parte de ferro, mas quasi todas

desapparelhadas
,
porque ou nao tern carretas , ou estao

arrebentadas : a cava desta cidadella e mui profunda,

mas pouco larga : o presidio consta de duzentos soldados

lascaris dos da terra , e um capitao mogol , o qual e in-

dependenle do nababo ou governador da terra, e em dan-

do horaenagem daquella fortaleza, nao pode por pe fora

della sem expressa licenga de seu rei. De mais de capi-

tao e juntamente ihesoureiro de muitos milhoes, porque

na fortaleza de Currate se depositam e enlhesouram to-

das as rendas de sua comarca, todos os direitos de suas

alfandegas, e grande parte da moeda, que continuamen-

te se esta batendo naquella cidade, a mais fma de toda

a India, porque purificam as patacas de Hespanha , e

dellas e dos laris da Persia, que sao de prata mui fma,

fazem os seus rupias, que correspondem aos nossos cru-

zados. Ao nascer e por do sol se tocam todos os dias na

fortaleza os adamanes
,
que sao uma casta de atabales

,

OS quaes na guerra servem de tambores aos mouros. Ao
redor da dita fortaleza nao ha casas, por nao cegarem a

artilharia , mas um formoso rocio, em que se faz feira

de tudo quanto i«e pode pedir pela bocca, todos os dias

a tarde.

E' Surrate o maior emporio da India , e posso di-

zer que o mais rico do mundo todo
;
porque de todo el-

le acodem alii as melhores fazendas , tanto por terra co-
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mo por mar : de Euiopa as levam inglezes e hollande-

zes : de Africa as naus do mar roxo; da Asia maior e me-

nor as genles que as habitam. Quanto mais que as me-

Ihores drogas da India vem a Surrate por terra em cafi-

las de bois ecamelos, que cada hora Ihe ebtao enlrando.

Os mercadores ehomens de negocio que vivem naquella

cidade sao grossissimos : ha alguns que lem passanle de

cinco e seis milhoes : de naus teriio cincoenta que nave-

gam a toJa a parte : as estrangoiras
, que frequentam

aquelle porto, nao tern conto. A todo o tempo do anno

se acham em Surrate naus para a China, Malaca, Achem,

Macassar, Malucas, Jacatara , Maldivas, Bengala, Te-

nacery , Ceylao , Cochim , Cananor, Calecut , Meca

,

Adem , Sues, Magadaxo, Caxem , Mascate, Magadas-

car, Ormuz , Bagora, Sinde, Inglaterra , e ("malmente

para qualquer parte que se buscarem.

O paiz de Surrate e abundante dc trigo , legumes

e arroz; mas nao de frutas e palmares: somente cajuris,

de quefazem vinho certos homens de cores brancas, aque

chamam parsios
,

por trazerem sua origem da Persia,

donde fugiram no tempo que ella tomou a lei de Mafo-

ma : estes sao gentios que adoram o sol , lua e fogo , o

qual tem sempre acceso, como se conta das virgens Ves-

taes de Roma; ese acaso sepega em alguma desuas ca-

sas, as deixam abrasar todas, sem o apagarem, havendo

que matarao a Deus, que no fogo adoram. F6ra da ci-

dade para o nascenle so veem dous estendidos campos

,

e nelles infmidade de sepulturas de mouros, discrimina-

das umas das outras com certas pedras que tem nas ca-

beceiras. Mais adiante ficam duas cercas , em uma das

quaes se enterram os hollandezes , cm outra os inglezes.

Tem muito que vcr os mausoleus de alguns comendores

hollandezes epresidentes inglezes que morreram em Sur-
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rate, assim na maquina, conio no poliJo da obra. De-'

claram os epitaphios latinos, inglezes e flamengos que

pessoas foram , e que po-tos liveram os que alii jazem.

Para os chrislaos ha lambem logar para se enterrarem a

parte, bem conhecido pelas crudes que Ihe poem sobre as

covas.

O vestir^ coiner e mais costumes da gcnte de Sur-

rale direi qiiaudo fallar dos mogoles : a agua que se be-

be e de dois abundanti-simos po^os que estao fora das

portas da cidade, se bem os gentios a tomam sempre do

rio, nao por melhor, senao porque em um daquelles po-

^03 se achou uma vez langada uma vaca morta, do que

tomaram tanto asco, horror enojo, que nunca mais be-

beram agua delles. Os mouros e genlios graves de Sur-

rate passeiam em formosos cavallos arabios; porem sem

chapeu de sol, por ser, noimperio domogol, insignia de

pessoa real. Alguns passeiam tambem em carrelinhas a

modo de cochesj elles Ihe chamam arcolins, tirados por

grandes eligeiros boisdeboas cores, cujas pontas arreiam

com argolas de broiize sobredourado, por galanteria: os

toldos Ihes forram e cobrem de seda ou escarlata , e por

assentos ricos coxins sobre finas alcatifas. Nao sesabe al-

ii que cousa sao liteiras, para que nao ha machos; ncm

coches com haver muitos cavallos.

Os inglezes e hollandezes, desde que passaram a In-

dia [aquelles em tempo do viso-rei Mathias de Albuquer-

que , e estes no viso-reinado de Ayres de Saldanha] as-

sistem no porto de Surrate , onde tem sens presidentes

OS inglezes, e comendores os hollandezes, e vao fazer es-

cala suas naus, ainda que as dos hollandezes nao sao tao

frcquenles, por terem outros portos melhores nassuas ci-

dades do sul. Os inglezes , como nao tem porto algum

na India capaz de suas naus, e so a foilaleza de Ma-
3
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praia brava e rolo do mar, aproveitam-se do acolhimen-

to que sempre acharam naquelle porto, que \ao demaa-

dar as naus delnglalerra: nelle descariegam suas fazen-

das, e se concerlam para voltar na mon^ao com a carga

que o presidente Ihe melle, de roupas
,
pimenla, anilj

sedas e outras drogas, que para este effeito lem compra-

do d'antes, ou mandado buscar a oulros porlos por suas

naus
,
que de Surrate sahem a cornmercear por loda a

parte. Assim o comendor hollandez como o presidente

inglez teem as bandeiras de suas nagoes arvoradas sobre

mastros que ficam superiores, nao so aquantos ttlhados,

mas ainda a quantas torres tern a cidade.

O governo politico de toda a comarca e cidade de

Surrate, csta em uma so cabega , a que chamam naba-

bo , o qual e sempre algum dos umbraos, que sohem a

ser senhorei titulares daquelle imperio mogoiilano. Este

se trata com um grande fausto : nunca sahe fora decasa

sem um luzido acompanhamento dos nobres a cavallo,

edos ioldados a pe : nadianteira leva I'lefantes e camel-

los armados, com muitos cavallos a dextra. No tempo

que por alii passei era nabdbo um persiano veneravel e

mui dado a caga de ongas
,
gosto que Ihe tirou o gover-

no ,
porque informado seu rei de cjue elle por cagar an-

dava sempre por fura, sem acudir a suas obrigagues eas-

sistir na cidade como convinha, Ihe mandou successor.

Todas as vezes que Ihe vinha carta de seu rei, sahia pa-

ra f6ra da cidade a espcra-la , e tomando-a da mao do

mensageiro a punha sobre a cabega, e logo, sem a abrlr,

voltava para a ler cm seus pagos. Tem ograo mogol fm
Surrate um mouro que tem por officio ser malsim dccla-

rado dos nababos c mais ministros, assim polilicos como

dos outros j oqual o avisa todus as semanas do seus pro-
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cedimeuLos, eas vezes de cousas tao miudas, que nos mes-

mos christaoo seriarn argueiros, qiianlo raais nos mouros.

Home antigamente em Surrate uma residcncia de

padres da Companhia
,
que tiuham assaz que trabalhar

naquella missao e cidade
;
porque alem de muitos por-

tuguezes e seus escravos, que nella vivem fugidos ou des-

terrados de nossas terras, ha tanta multidao de christaos

do poente e oriente, que, se em Surrate houvera ceni

rcligiosos, todos teriam em que seoccupar com elles, ou

sacramentando os caiholicos, ou reduzindo oshereges, e

dcsenganandoosscismalicos. Deixou a Companhia aquel-

la missao, porque todas as veses que o? i"^ogoIes queriam

algunia satisfagao dos portuguezes , langavam mao dos

padres, obrigando com isso aos viso-reis a Ihos fazerem

a vontade
,

por nao perigar a vida e liberdade dos pre-

sos : em seu logar ontraram e assistom em Surrate dois

padres copuchos barbados, de nagao francezes, enviados

a India pcla sagrada congregagao de Propaganda Fide
,

OS quaes fazem alii muitos servigos a Deus , e tem sua

igrejinha dentro de casa, em que os catholicos ouvem

missa aos domingos e dias santos.

De gentios baneanos vi em Surrate umarrcmedo das

nossas religioes; que ate estas soiibe contrafazer odemo-

n'o para levar mais almas apoz si. Fallo dos calendercs

ou deruis
,
que vivem em forma de communidade tao

pobremante, que nao ha rcgra de S. Fraiiclsco que se

Ihe iguale. Dormcm no chao, sem outra cama mais que

a nua terra : seu comer e arroz com manteiga j sem lo-

carem carne nem peixe toda a vida : veslem iim panno

agafroado grosseiro, q'le Ihccobre parte docoipo somen-

te : OS pes descalgos, cabega descoberta, bordao no mao,

sempre de dous em dous, como frados. Guardam cas-

lidade, vivem de esmolasj acom.panham os defuntos, e

3 «
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tomam aquelle modo de vida do muilos annos : duas ve-

zes no dia saetn ao rio em communidade, cada um com

vima panella clieia de agua, a que elles chamam benta

:

o mais tempo gastam tm orar a seu modo e contar suas

palranhas a quern 05 quer ouvir : governam-se por pro-

vinciaes e outros superiores locaes.

Mas nao sao este^ osseus religiosos mais apertados,

senao os jogues, a que cliamaram 03 anligos gymnoso-

phislas ; ecu com mais propriedade Ihe chamara marty-

les dodcmonio oudemonios vivos. Andamsempre de ter-

ra cm terra, como siganos : alguns muito rotos e remen-

dados, outros detodo sem vcstidos, outros ainda com ura

pedaco depanno naquellas partes em que anaturcza poz

maior pejo , e todo o mais corpo assim mesmo. E posto

que pare^a que estos cobrem alguma parte do seu corpo

porvergonha, teem elles no mais muipouca; porque em

todas as cousas naturacs ao homem , onde quer que Ihe

da a vontade , obedecem a natureza , sem terem pejo de

serem vistos, dizendo com os philosoplios cynicos, que a

natureza nao faz cousa torpe. Andam todos cobertos de

cinza desde os pes ate a cabega, olhos e bocca, e de cin-

zafeita debosta devacca: esta Ihe da tambemagua, com

que de quando em quando se lavam : nao tem casa nem

cama; dormem no ar sobre a terra. Nao so desprezam

todo o mimo e delicias no comer e vestir, mas tambem

fazem vida mui penitente , e tal que faz espanto e mo-

ve a compaixao, porque andam alguns nus com grossas

cadeias de fcrro ao pesco^o c ao redor de si , a maneira

de cilicios : outros seenterram vivos junto dos caminhos,

deixando so um respiradouro
,

por onde caiba um canu-

do, por que se Ihe bota na bocca alguma canja, que e a

sigua do arroz. Outros se fazem estclitas, subindo-se em

tolumnfts ou madciros, dondc nao desccm senao movtos.
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duram de poles poruns ganchos deago mui agudos, que

mettem pelas costas nuas, e estao no ar cantando com

alegiia versos aosidolos. Alguus destesjogues vi emSur-

rale, dos quaes um havia dez annos que nao abaixava os

bragos , tendo-os sempre elevados no ar, com os nervos e

juntas ja tao irtas, que Ihe nao era possivel abate-los,

ainda que quizesse : as maos tinha fechadas cm punho,

como quern da uma figa , e tao crescidas as unhas
,
que

dando volta pelas costas das maos serviam decordcis que

Ihas atavam: ocabello dacabega llie cobria parte daca-

ra, e tudo o mais a mostra. Outro vi que tinha so um
brago em alto. Outro nao se sentava por nenhum acon-

tecimento, quer de noite quer de dia: o maior descan-

go quetomava era, pondo osbragos sobre umacordalan-

gada de janella a janella, embalancar-se de uma parte

paraaoutra. Outros andavamcarregadosdebuzios egran-

des ramaes de bugalhos ao pescoco. Deu-me na curiosi-

dade ir ver como estes jogucs dos bragos levantados co-

miam e dormiam , e vi que certos rapazes de sua com-

panhia Ihe mettiam o comer na bocca : e chegando-se a

noite Ihes trouxeram os baneanes muitos sacos de bosta

de vacca , com que fizeram fogo , e sentando-se a roda

delle passaram a noite.

O credito destes jogues e grande para com os gen-

tios : parece-lhes a estes que sao os maiores santos do mun-

do , cjue andam fazendo penitencia pelos peccados de to-

do elle , e tem mao na ira de Deus com aquellas suas

maos levantadas para o ceu. Por mais maldades que Ihe

vejam fazer, tudo botam a boa parte, havendo quequcm

Ihe fizer mal fica excomungado , e perdido em alma e

corpo. Cada umdelles traz sua corneta, aqual tangeem

chegando ao povoado
,
para que se saiba que estd ali o
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jogue, e Ihe tragam de comer. Se por imposslvel o jo-

gue se escandalisar de alguma povoagrtO Ihe nao acodir

com o que ha mister , e rogar pragas sobre ella, em pro-

cissao irao logo todos os scus moiadores com quanto ti-

verom em casa pedir ao jogue que Ihes perdoe, e revo-

gue sua senten^a
5
que ja cuidam se execula nelles. De

mais de respeitados, sao os jogues nuiilo lemidos
j
por-

que se ajuntam logo dois e tres mil para tomarem satis-

facao dos nggravos que se fizeram a parliculares , acu-

dindo todos pela honra do habito. Quando assim aridam

juntos, elegem um a que obedecem , a maneira que os.

siganos fazem o seu conde , o qual e sempre dos mais

nobres por sangue, que Ihe "nao faltam
5 porque raro 6

o reino de gentios em que naohaja infante jogue: oqua

Ihes serve a muitos para viverem seguros de seus irmaos,

e ainda para Ihes tomarem osreinos com ajuda dos com-

panheiros. Callando outros excmplos ; Baduv Clian filho

terceiro de Modofar rei de Gambaia, foi primeiro calan-

derque usurpasse o reino a seus irmaos Mahamud c La-

tifa Chan. EsLe grao mogol
,
que hoje impera mais rei-

no3 que nenhura outro monarcha oomundo, de faquir,

ou jogue [que os mouros aos seus jogues chamam fa-

quir] subiu ao throno
,
que franqueou com as mortes de

um pai e tres irmaos maiores.

Todos estes jogues sao grandissimos feiiiceiros, e se

prezam de sabercrti mcdicina , ainda que na verdade s6

sao herbolarios. Elles fazem as pedras a que chamamos

de cobra, que e o nielhor contra-veneno para mordedu-

ras de qualqucr bicho pegonhento: milagrcsobram cada

dia na India, onde as cobras sao pe^onhentissimas e

matam em breves boras ; mas quern tern uma podra da-

quellas escapa : pondo-a sobre a mordedura, pcga logo

a pedra e nao cahc scm primeiro chupar toda a pego-



39

nha , da qual se limpa apedra langando-a emleite, Ou-

tras pedras verdes trazem os jogues, quedizem leromes-

mo effeito que as outras, metidas na boca ; mas nao sei

que as accredite a experiencia . Aquellas sciencias, que tan-

to encareciam nestes jogues os antigos escriptores , cha-

mando-lhes por isso gymnosophistas
,
que val tanto co-

me philosofos nus, se acham s6mente naquelles que apren-

dendo-as , e professando-as nas universidades da Europa,

passam aos reinos de Madure, e Messur no interior da

India, onde vestidos como honestos jogues, para terem

maior entrada e opiniao com os naturaes, mostram seu

saber em os converter a fe de Christo Senhor nosso, fei-

tos gymnosophistas das almas. Muitos destes philosophos

conta a Companhia naquelles reinos.

CAPITULO vir.

Como entrei em Surrate , e tive por companhei-

ro de casa itm bispo J'rancez
^
que hia para a

China , todo o tempo que me detive naquella

cidade. O que passei com elle ^ e outras cousas

dignas de se saberem.

Chogando eu as portas da cidade, a que cliamamde

Damao
,
por ficarem para la, mcsahiram logo ao encon-

tro alguns vigias ou guardas da alfandega
,
que, como

ja disse , eslao sempre de sentinella naquellas portas ; e

vendo que levava falo me guiaram ate a alfandega, ap-

presentando-me oo juiz della , o qual me fez muita gra-

ga, so porquc Ihe dei um rolo de ccra branca de Goa ?
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que ellepedira para v6r, a tempo que sefazia vistoriade

quanto eu levava. Esdmam estes mouros muito a cera

branca, por a nao saberem curar, nem fazer. Desemba-

racado da alfandega , fui-me ser bospede dos padres ca-

puchos barbados ; os quaes, pelas conlinuas passagensde

religiosos da Companhia por Surrate, nas Idas e vindas

do colleoio de Agra, sao muito conhecidos eamigosnos-

sos. Receberam-me com todo o amor, depois que pelas

cartas qua eu Ihes levava souberam que eu nao era mou-

TO, como parecia , mas religioso da Companhia quepas-

sava a Persia, para onde me disseram logo que tinham parr

tido as naus da primeira mon^ao, que e em Dezembro,

e Janeiro • no\a que muito me desgostou, e fez deter em

Surrate mais do que nunca imagiaara , com algum risco

de minha pessoa
,
que eu procurava evitar, nao me dan-

do a conhecer a ninguem , e fugindo de me encontrar

com quern pudesse reparar em mim, ate que acabasse de

carieTar uma nau mouriaca
,
que tomava carga para a

Perssia.

A poucos dias de minha estada chegou aquelle por-

to uma nau vinda de Ormuz, e nella Monsieur Francisco

Pallii bispo Heliopolitano, com sete companheirosfran-

cezcs como elle ; o qual era o terceiro dos bispos, quees-

tes annos proximos passados mandou por terra a India a

CongregaQao de Propaganda
,

para passarem a China

,

Tunkim e Tartaria oriental, por julgarcm serem la ne-

cessarios. Dc-lles foi oprimeiro nocaminho Monsieur Pe-

dro Lambert, que levou comsigo estes dois companhei-

ros , Monsieur de Burgo, e Monsieur de Dior. O s(^gun-

do Monsieur Ignacio Cottolendi, com tres companheiros

sacerdotes. Monsieur Xavrel, Monsieur Iligen, e Mon-

sieur Clabs. O oulro era o de que fallamos, que chegou

a Surrate com sete companheiros, havcndo deixado ou-



41

Iros morlos no mar da Arabia. Os nomes dos vivos cram

OS seguintes: Pedro de Sasseval, Joao Chereau , Fran-

cisco Perigault, Renato Brunei, Francisco Brindeau ,

Philippe de Chameqon , e Luiz Lanau. O primeiro bis-

po com titulo de Barut liia destinado de Koma para a

Cochinchina : o segundo era bispo de Meliolopolis, eera

raandado a algumas provincias da China e Tartaria

:

ao Heliopolitano couberam nesta reparligao de Provin-

cias OS reinos de Pegu e de Tunkim.

Tanto que este bi>po uesembarcou , foi-se para casa

dos padres capuchos sens naturaes, onde eu estava aga-

salhado , e dando-nos conta a lodos de sua larga e tra-

balhosa viagem
,
passou a contar-no5 o fervor e zelo da

salvagao das almas, que o trazia a elle e sens compa-

nheiros de Franga a India, e o desejo com que vinham

de chegar as missoes e provincias de sua demarcacao,

para porem em execugao seus santos intenlos, e colhe-

rem o fructo que Ihesprometia seuf'spirilo. Logonospe-

diu novas de todos os bispos seus companhoiios
,
que o

anno d'anles linham passado por Surrate, o tambem do

estado das cousas da China : dei-lhas eu com um breve

discurso que fiz sobre sua vinda , e dos mais bispos seus

companheiros ; o qual me parecou escrever aqui, para

dar inleira nolicia aos curiosos, assim do successo que

teve d viagem destes prelados , como do que se pode es-

perar de suas missoes e trabalhos.

As novas, senhor [dizia eu] quctcmos dos senliorci.

bispos, que o anno passado partiram desta cidade para

JVIussulapatao em demanda da China, sao estas que di-

rei a V. S. : Monsieur de Barut seembarcou para Tena-

cerim haja anno, e ate agora iiao sabemos se chegou.
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Monsieur de Meteolopolis e morto em Mussulapalao de

uma doenga , que Ihe causou o caminbo de terra, e o

sol da India. Na China tambem morreu o rei tartaro de

idade de vinte e cinco annos : foi sua morte em Agosto

de 1662; deixo'u um filho pequeno, e por tutores seus

e governadores do iraperio, a qualro tartaros dos principaes

senhores, os quaes, logo quctoraaram posse do governo,

mandaram renovar e restituir a seu \igor todas as leis

civicas, ordenando que se cumprissem e guardassem, as-

sim e da maneira que se guardavam em tempo dos reis

Daturaes , sob as mesmas penas. E como uma daquellas

leis vedava com pena de morto aeutrada da China ato-

da a sorte de estrangeiros , e notavel a vigia que agora

tern para que nao enlreni em seus porlos estrangeiros*

prendendo e matando a quantos se atrevem a ir contra

estas suas leis e pragmaticas ; comosedeixa bem ver do

que succedeu adous padres daCompanhia, AdrianoG re-

Ion francez , e P'rancisco Valles italiano, os quaes, como

nesle meio tempo da renovacao das leis , sem saberem

della, fossem de Macao aCantao, estiveram muito arris-

cados a serem os primeiros cm quem se executasse a pe-

na da lei , e ja demais de presos , estavam sentenciados

a morte ,
quando por alii passaram dous padres alemaes

que hiam a corte de Pekim , chamados pelo rei : estes,

sabendo a desgraqa de seus irmaos^ se foram ter com o

mandarim da terra, e Ihe disseram que osdous religio-

sos, que tinha presos, eram de sua companhia, e elles

OS tinham mandado diante com algum do seu falo, e

parte do prcsente que Icvavam para o rei. Creu o man-

darim que assim seria e largou os presos. Estas as no-

vas mais fresras da China. De Tunkim e Cochinchina

l(!mos por noticia que foram langados foraos padres mis-

sionarios , ficando somente escondidos alguns.
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Esias as novas que Vossa Senhoria pergunta : este

o estado daschristandades, a que sao mandados tres Bis-

pos com tanla seguranga de que serao recebidos com pal-

leo, e cruz al^ada , como se os christaos fossem hespa-

nhoes, e os reis cathoiicos, ou chrislianissimos. Quern fez

a VV. SS. aballar de Franca, e vir a India , ou teve

pouca compaixao de seus Lrnbalhos , cu duvidou de VV.

SS. haverem de chegai- a provinclas tao remotas, donde

podassem cou?enccr suas mentiras ; ou fmalinente para

fazer crer o multo que de si contava , assegurou o suc-

cesso, queVV. SS. e a sacra CongregaQao de Propagan-

da esperam desta sua empreza. Disseram aVV.SS. que

OS chrislaos da China, eTunkim suspiravam por bispos

:

e que os reis eram amigos : faceis as entradas em seus

reinos ; fructo copioso. Nestas noticias
,
queVV.SS. ti-

veram por maximas, se fundou esta empreza ,
que VV.

SS. tomaram r. suaconta, buscando dinheiro e fazendo

gente em Franca para passarem a India por via de Por-

tugal primeiro; mas nao vindo nisso a rainha Nossabe-

nhora como V. S. conta
,
procuraram por via deHollan-

da : intenlos que mallogrou uma tormenta, a qual deu

com a nau de V^V. SS. a costa ; resolveram-se enlao a

vir por terra com os gaslos que V. S. chora , e com o

successo que nos vemos da perda de lantos e lao bons

companheiros. Fazia-lhes crer a VV. SS. a pessoa que

OS moveu, a causa de sua vinda , arecommendaQao por

carta do Summo Pontifice para os reis da China , Tun-

kim , e Tartaria
,
que toda a difficuldade estava em che-

gar la com vida : que de haverem de ser recebidos em

seus reinos nao havia duvida , como nem em quanto se

Ihes tinha dito, assim em Roma, como em Franga. Es-

ta confianga os fazia trazerem ja nomeados Vigarios ge-

raes, emali miuislros de suas igrcjas, c virem ameaQan-



41

do pelo caminho 03 misbionarios que se Ihe nao sugeitas-

sem. Meu senhor, as especulagoes nem sempre se redu-

zem a pratica , e o desejo muitas vezes engana. Nao du-

\'ido que Deus haja de pagar a VV. SS. estas viagens

e trabalhos , a que se sacrificaratn por sua causa
;
porem

em que moeda haja de ser esta paga , ahi estii a minha

duvida. S. Francisco Xavier grandissimos de.sejos teve de

entrar na China, por salvar aquellas almas, e langar a

primeira pedra da igreja nova
,
que hoje vemos nella

;

porem sabemos que Ihe pagou Deus esLes bons desejos

com uma boa morte em Sanchao. Na mesma forma ga-

lardoou Deus os bon^ in tentos do senhor bispo meteolopo-

litano , levando-o para si em Mussulapatao. Equem sa-

bc se a monsieur de Barut tern Deus dado o mesmo pa-

go
,
pois nao sabemos delle ? Poderoso e Deus , nada Ihe

e iinpossivel: porem vai muilo do possivel aofuturo. Se

havemos de crer que Deus hade fazer quanto pode, ho-

je creio se acaba a casa oltomana e que amanhaa todo

munda esta baplizado; nesta mesma hora chega V.S.

a China, e a converle loda.

As cartas de S. Santidade para aquelles reis serao

de prestimo a VV. SS. se em logar do sello de cera le-

varem outrode pedraria : e so Ihesservirao de algum pre-

texto para elles Ihes darem audiencia
;

que quanto

haverem de favorecer a VV. SS. por respeito do Papa,

e cousa de riso. E se V V. SS. disserem diante do rei da

China que o Summo Ponlifice e sobre todos 03 reis,

logo OS mandara matar. A valia naquellas partes, so a

tem o valor das armas e das peitas. Os christaos, como

sao pela maior parte pobres, c nao principes, nem pode-

riio ajudar a VV. SS. com dinhciro, nem ainda recebel-

1 OS com demonstra^ues de sua christandade publicamen-

te, por nao incorrcrcm em odio de sens ualuraes, e se-
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nhores. Dado poreni que fizessem neste particular loJo

o excesso, scria cm grande prejuizo de VV. SS. porque

ijcariam conhecidos por pessoas de maior conta entre os

christaos. E que mais queriain os reh gentios que isto

,

para nao deixarem aVV. SS.com o minimo bazaruco?

Em tanto que VV. SS. llies cnches&em us maoi , os con-

senliriam era suas terras , como piincipes que nao tern

outro fim nas licengas, que dao para se pregar a Fe de

Christo em seus senhorios ,
que o proveito que esporam

dos missionarios. E VV.SS. se bem sahiram de Franga

endinheirados , tem feilo grandissimos gastos com suas

pessoas e fato, e ainda os liaode fazer maiores no restos

do caminho. Dizer V. S. que deixarani renda effectiva

em Franga para Iho vir cada anno, ecousa que nao leva

caminho. E senao, diga-me V. S. quem Ihe hade tra-

zer este dinheiro com seguranga de Franga a India?

Quem Iho hade levar logo da India a China, ou outras

provincias, ondeVV. SS. estiverem ? Assim como temo

a falta de gastos, temo a do companheiros : ja sao mor-

tos alguns , haode morrer outros antes que cheguem ao

termo de?te caminho : os que V. S. traz sao velhos , e

doentes: V. S. mesmo naoesta sao; pois donde Ihe hn-

de vir outro provimento de sugeitos, mortos estes.'' Atc_

gora ainda caminhavam por terras cm que achavam pao,

vinho e fructas de Europa : avantc duqui , nada disto se

acha; e mal me persuadirei eu, que gente mimosa haja

de aturar caminhos tao trabalhosos
,
por terras e climas

diversissimos dos seus, sem morte demuitos. Sobre tudo,

atequi acharam VV. SS. sempre gente que os entendesse,

ou na lingua Franceza , ou na Latina , ou na Italiana

;

mas em passandode Surrate, emaporlando aTenacerim,

em que lingoa se hao VV. SS. de explicar? Na Portu-

gueza, que e mais universal, nao
5
porque a nao sabem,
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netn aprendem. A Lptina , e Franceza totalrnente s;j

ignora pelos naturses. A da terra, nem VV. SS. a fal-

lam, nem e sempre a raesma, senao tao diversa como a?

nagoes porqueW. SS. haode passar. Pois em que lin-

gua pregarao a suas ovelhas /* Em que idioma ?e farao

entender dos Chinas, e Tunkins? Dirao quecomo la fo-

rem aprenderao a lingua daquellas partes. Esta bem
;

mas quern Iha bade ensinar? Os naluracs "ao, por fal-

ta de outracommum, em que seexpliquera. Poisquem.''

OS Padres da Companhia que VV. SS. encontrarem ?

tern Li tantc em que seoccupar, que nao sei se poderao;

e mais nao bavendo VV. SS. de ^r a Macao, como di-

zem. Eu Ibes nao sin to outro remedio raais que appel-

lar para Deus
,
que tem dado a muilos santos dom de

linguas.

Passemofj avante. Que ncces^idade tem aquellas

christandades de bispos ? Dado que VV. SS. entrem na

China [a que me nao persuado] deque proveito sera sua

estada nella ? Primeiramente , os dois Sacramcntos qu^

OS bispos surnente podem dar, a saber, Ordcm , e Confir-

magao, mal se podem dar na China sem gravissimos in-

convenientes e perigos : o da Ccnfirmagao
,
por scr penr,

de morto tocar em mulhcr alguma de qualquer idade

que seja : o da Ordcm, porque os Chinas sao inconslan-

lissinios em suas cousas , e por conseguinte naFe, e co-

mo lacs incapazes deste Sacramento : pois os de mais Sa-

cramentos sao administrados pelos padres missionaries.

Para dar a Ccnfirmagao a homens e meninos, era cou-

sa mais facil a Sua Santidade conceder cste poder aos

religiosos que la andam do que mandar a isso trcs bi?~

pos. Nem seria novidade conceder o Summo Pontifice

esta graga a outros que nao fosscm bispos : por quanto

Innoccncio VI aconcedeu ja aos padres pregadores ; Joao
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XXII e Leao dccimo aos menores; Gregorio XIII e

outros Pontifices aos padres da Companhia no Japaoe

como escreve Fr. Thomas de Jesus no livro que intitu-

lou, Eslimulo das Missoes part. 5. O certo e, senlior

,

que VV^ bS. haode cahir no erro mais larde do que

convioha para voltarem a Franca, eque similhantes em-

prezas requerem mais vordadeiras noticias e muita con-

sideragao para se tomarem- Nao hade bastar a auclori-

dade fallivel de urn homem que falla ao longe, para a-

balar de Franca Ires bispos de tanto porle , e tantos sa-

cerdotes de bem , e faze-los caminhar milhares de leguas

em busca , nao do que e , mas do que se con la. Se e

verdade o que se diz , e eu creio
,
que VV. SS. faziam

grandes servigos a Deus estando nas suas terras : quiz o

diabo com apparencias de maior bem impedir aquelles

servigos a Deus cerlos, tomando porinstvumentosaquem

persuadiu a VV. SS. que vjessem buscp.r os duvidosos.

Pasmado ficou o bispo com o meu arrazoado
,
que

logo confirmaram muitas cartas vindas da China eMa-

cassa. aos padres capuchos , em cuja casa estavamos to-

dos ; as quaes resavam em mui diversa forma do que o

bispo nunca imagfnara : e nao tendo que responder , dis-

se somente que ja nao era tempo de tornar atras
; que

Deus Ihe acceitaria seus intentos , e que elle se conten-

tava com morrer aope de uma arvore ; affirraando, que

invejava amorte do bispo metrolopolitano seu corapanhei-

ro. Dalli a poucos dias adoeccu, e com elle alguns dos

seus, com grande sentimento seu e meu
,

por venerar

naquelle prelado grandissimas partes , esmaltadas com

uma rara virtudc, junta com notavel prudencia e ama-

vel brandura de condigao.
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Poucos dias depois da chegada deste bispo nas naus

da Persia , entraram em Sunate duas vindas de Meca,

carregadas de muitas moedas de ouro e patacaria, que

sao as drogas mais communs que de Meca se trazem pa-

ra a India, em retorno das fazenJas que della Ihe vao.

Por estas naus escreveu o mofii [cubega , e como sum-

mo ponlilice dos mahometanos] aos cacizes de todas as

mesquitas principaes do Oriente
,
que na primeira sexta

feira dejiois de receberem sua carta , chamassem o povo

todo as mesquitas , e solemnemente dessem a Deus- as

gramas pelas insignes victorias que tinham alcangado os

principes e senhores mahomefanos contra seusinimigos,

christaoi
,
gentios , e mouros. Na mesma occasiao escre-

veu ao nababo de Surratc grandes queixas de uma nau

descouhecida
,
que na mongao do anno de 1G61 tinha

impedido a romagem da casa de Meca , com nao deixar

entrar naquelle porlo embarcagiXo alguma que viesse de

fora, encommendando-lhe muito fizesse por saber deque

nagao era. Ao grao mogol escreveu tambem , dando-

Ihe OS parabens das victorias que houvera contra seus ir-

maos mais velhos Sasuja, e Zanguir, e estranhando-lhe

ter posto na moeda
,
que de novo batera , o nome de

Deus
,
que dizia nao convir que andasse pelas maos de

todos. Tomou o Mogol lanto a bem esle conselho que

logo mandou recolher toda aquella moeda, em que an-

dava o nome de Deus cscripto e fazer outra em seu lo-

gar. Tao obedienle c aquelle rei infiel ao seu falso pon-

tifice de Meca , como este respeitado de todos os princi-

pes de sua seila.
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CAPITULO VIII.

Q,iie rei seja o grdo mogol senhor de Surrate

:

origem e coshunes de sua gente : com uma bre-

ve noticia de seu vasto imperio e niuiias ri-

quezas.

Tenho nesta rejagao fallado tantas vezes em mogo^
k's, e e seu rei lao poderoso e conhecido no mundo por

fama ,
que nao satisfaria as leis de esciiptor, nem aos

desejos dos curiosos , se passasse de Sunate sem dar al-

guma noticia dos mogoles e seu imperio, nao obstante

terem ja alguns chronisLas da India escriplo delles, como
Joao deBarros naDecad. 4. 1. 6. c. 1., eDiogo doCou-
to 1, 10. e. I, e 2., assim porque muitas vezes se nao

tem estcs livros, como porque toda a remissao e enfado-

nha. E comegando pelo nome que Ihe damos de mogo-

les , elles se nao presam , antes injuriam, delho charaa-

rem
,
principalmente os nobres

,
que se nomeam Chaca-

tais, de uma linhagem e familia mui illustre dos tarta-

ros assim chamada , de que elles se gloriam muito. A
regiao que esles chacatais habitam e a de Chacataj a que

visinlia com a provincia turquestan, mai natural de que

procederam os verdadeiros turcos. A esta provincia Cha-

cata deu nome Chacatai , filho de Gengis-Kan , senhor

das provincias sogdiana , bactriana , aracosia , aria
, par-

thia, persiu e armenia. Se havemos de estar pelas chroni-

cas persianaSj descendem os mogoles de Magog, neto de

Noe, patriarcha das gentes, filho de Japhet. E assim di-

zem que Magog foi um rei poderoso naquellas partes da

Tartaria , de que procederam muitas e diversas familias

e liahageas. Em vida desle Magog, e depots por todo
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o tempo que reinou seu filho Taiahan, as gentes que cs-

tavam debaixo de seu imperio, guardavam a religiao,

costumes eadoragaio de um so Deus, segundo tinham le-

cebido deNoe seu primogenitor : masfaliecidosestes dois

reis succederam outros, que, seguindo suas proprias in-

clinagoes, deram occasiao a que os povos s.e dessem a va-

rias seitas e opinioes contrarias aos preceitos de seus an-

tigos e maiores. Daqui se causou derramarem-se por di-

versas partes, ehabitarem novas provincias , como genie

\agamunda. A em que mais se conservou a gera^ao dos

mogoles foi na que agora se chama Mogalia ou Mogos-

tao do nome delles. Diogo do Couto, seguindo as histo-

rias tartaras, vai por outro caminho, deduzindo a des-

cendencia dos mogoles de um Turc, neto de Noe, filho

assim mesmo, como Magog, de Japhet* e escreve, que

quando no anno centessimo de nossa Redempgao baixa-

ram do nortc os mogoles com outras gentes, ficaram el-

les povoando o reino de Mandou, e que naquella cidade

se veem ainda hoje tres sepulturas de reis mogoles, como

consta dos letreiros que nellas se leem : e e presump^ao

bem fundada que foram estes povos em outro tempo se-

nhores de toda a India, onde no maritimo della funda-

ram asduas cidades de Mangalor, uma na costa deDiu,

e outra na do Canard; e nesta ha sepulturas de muita

antiguidade, por cujos epitaphios se conhece que jazem

nellas reis mogoles. Mas tornando a nosso proposito.

Sairam os mogoles da sua Mogalia por nao caberem

em lao pouca terra , e foram conquistando as provincias

a ella visinhas; e tomando brios com algumas victorias

que houveram dos que Ihes resistiam , lembrados tarn-

bem de que outras gentes do norte, como elles eram, se

tinham feito famosas por armas, e senhoreado de ricas

provincias, quizeram provar aventura, e, se podessem,
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occupar os vastos reinos da India. Com estesintentos che-

garam victoriosos ale os confins dos patanes, gente belli-

cosa, e que, como os mogoles, reinuva sobre a conquis-

la da India. Estes patanes foram por muitos annos as

columnas de Hercules para os mogoles : porem como a

fortuna, quando quer favorecer a sens mimosos, llies bus-

ca todos OS caminhos, e depaia as occasioed, nao faltou

uma muito boa aos mogoles para, vencidos os patanes,

entrarem eserem senhores da India. Foi ocaso, que sul-

tao Abrahemo, rei dos patanes, chamado por Babul,

rei do Delhi, para o ajudar contra outro seu visinho,

passou aquelle reino com poderoso exercito , e em logar

de soccorrer a Babul Ihe tomou seus estados. E para

melhor se segurar nelles mandou vir de seu reino a mais

gente que ser pode , deixando-o sem a que era necessa-

ria para sua defensa. Os mogoles
,
que estavam alerta

,

nao quizeram mais ; e entrando pelas terras dos patanes

com um numeroso exercito, se apoderaram brevemente

da maior parte dellas , e usando de suas victorias passa-

ram ao Delhi contra sultao Abrahemo, ao qual despoja-

ram do reino e da vida, vencido em uma sanguinolenta

batalha. Havido por esta maneira o reino do Delhi, que

6 um dos maiores emelhores da India, nao quizeram os

mogoles restitui-lo a quem pertencia, que era Laudim
,

tio de sultao Abrahemo, antes o escolheram para vive-

rem de assento nelle , e o fazerem coragaio de seus esta-

dos adquiridos e por adquirir. Mas porque ate os barba-

ros procuram que se tenham por justas suas armas econ-

quistas, esta do Delhi justificava Babor Palxiah, rei dos

mogoles , com dizer que a elle vinha por direito aquelle

reino, como hlho que era de Atusseir , eneto de um fi-

Iho de Pir Mahamed Janguir, a quem casara seu pai

com uma filha do rei do Delhi ^ com a qual se Ihe pro-
4 *
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mellera aquelle reino em dote. Fosse oque fosse; ocer-

to e que o reino ficou dos mogoles, e que de entao para

ca se conservam na posse delle , acrescenlando cada dia

novos estados c senhorios a sua coroa, sendo de terror a

lodos OS reis da India.

Sessenta ecinco reinos se contain hoje no imperiomo-

golitano , o qual confina pela parte septentrional com

persas e tartaros ; com os persas mais para as fraldas do

mar, e com os tartaros mais para onorte. Pelo meio-dia

com ooceano indico e o reino de Melique, que e ja qua-

si todo seu , e o do hidalcao que cedo o vira a ser. Pela

austral com os reinos de Arracao e Pegu ; e pela de les-

te com uns reinos de gentios , chamados sanalaca proba-

ta
,
que quer dizer cento e vinte mil serras : os gentios

sao 03 Utiadis, alvos
,
grandes e bem proporcionados

,

gente mui simples ede tanta verdade quenaodirao uma

mentira, antes que nisso Ihc va loda sua fazenda. E' es-

le imperio tao amplo e dilatado, que apenas o podera

Todear uma cafila emdois annos. Desde acosta deCam-

baya para o norte occupa de largo quatrocentas leguas

;

e do oriente para o occidente, que e desde Bengala ate

o Sinde , seiscentaa.

A cidade de Fettipore foi em oulro tempo a corle

dos reis mogoles; agora o e a cidade de Agra, que esta

em vinte e oito graus e quarenta e cinco escrupulos da

linha para a parte septentrional. Antes do rei Achabary

se diz que nao era mais que uma aldea , e agora e uma
populosissima corte. Sua forma e de meia lua nas ribei-

ras do rio Gemini, que por outro nome sechama Sema-

na. Sao muilos e formosissimos os paQos que aqui teem

lodos OS grandes csenhores do imperio mogol, com uma

fortaleza e castcllo, onde o principe tern sens palacios,

SI maior cousa dc todo o Oriente ;
porque alem de suas
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perfeigoes , curlosidades e grandezas , occupa quasi qua-

tro milhas, cercadas por todas as partes de muio de can-

taria, e da banda de dentro com dous altissimos fossos.

A propria cidade nao tern muro, roas uma profunda ca-

va
,
que a cerca em roda. O rei Achabnry se diz que foi

o primeiro que a veio liabitar no anno de 1566, concor-

rendo logo toda a nobreza do imperio, com que em bre-

ve fez o que hoje e. Occupa mais de comprido que de

largo, porque buscando todos a commodidade do rio fo-

ram levantando suas casas a borda delle. Os visinhos de

Agra passam de cento e cincoenta mil de toda a sorte e

casta de gente que alii vive e concorre do mundo todo;

uns pornaluraes, por obrigagao outros, muilos por otra-

to ser grandissimo, e os europeus por rasao das grandes

pagas e soldos que o mogol da aos cstrangeiros que o vao

servir. Ouvi porem dizer a alguns destes que no mogol

eram os gastos maiores que os soldos , com estes serera

grandes; porque nenhum homem branco hade estar sem

um ou dois cavallos , dois camellos e quatro mogos, sob

pena de ser tido ehavido dos mogoles por um ninguem
;

e as pagas nao dao para tanto , nao fallando ainda nas

despezas de comer e vestir. Os que mais aproveitados saem

do servi^o do mogol sao os cstrangeiros que tem licenga

para fazerem e venderem vinho
;

porque, custando-lhe

muito pouco , o vendem por prego tao subido aos mou-

ros que em pouco tempo ficam ricos.

Ha em Agra collegio de padres daCompanhia, fun-

dado por um armenio, chamado Miriza, homem rico e

acceito ao mogol : nelle residem ordiuariamenle quatro

e cinco da Companhia. O edificio e muito perfeito , e a

igreja magestosa, senao que Ihe falta ja a graga que Ihe

davam duas altas torres de sinos, as quaes mandou der-

rubar Sajan
,
grao mogol , induzido por urn mola [quer
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dizer o mesmo que caciz] oqual nao podia sofrer que as

tones da nossa igreja fossem mais altas que os alcoroes

de suas mesquilas, e que soassern os sinos dos chrislaos

por toda uma corte, que oera de tao giande principema-

hometano. Occupam-se aqui os padres em conservar na

fe OS catholicos, assim portuguezes dos captivos em Go-

lim de Bengala, como dos que para la fogem cada dia ;

em reduzirem a muilos hereges e scismatico?, e bapliza-

rem alguns gentios que se conveitem , e os filhos e es-

cravos dos calholicos; que mouros nem se convertem

,

nem se podem alii baptisar, sem evidente perigo das vi-.

das dequanlos padres \ivem naquellecollegio; mas com

elle se tem ja baptisado alguns : outros remettem as ter-

ras dos portuguezes, depois debera instruidos nas cousas

de nossa santa fe.

O poder do Mogol e igual a vastidao de seus esla-

dos e senhorios. Facilmente o alcan^ara quem , lendo as

chronicas da India, reparar na muita gente que punham

emcampo tres principaes reisdella, queeram o deCam-

baya , 'o dc Chitor, o de Mandou : cada um dos quaes

ajuntava nas occasioes cem mil homens de cavallo e in-

numeraveis de pe. Estes tres reinos sao ao presente do

Mogol, e demais delles tantos outros como ja disse, iia-

da Inferiores a estes; pois so o reino de Bengala tem cen-

to e vinte leguas de comprido ao longo da costa mariti-

ma , e pouco menos de largo pela terra dentro. Nao ha

oito annos que no imperio do mogol se viram tres e\er-

cilos de Ires irmaos que contendiam sobre o imperio, ca-

da um dos quaes exercilos constava de cento ecincoenta

mil e ainda mais cavallos, sem que nas fraldas do mar

se fizessem levas dc genie, nem se senlisse falta de ca-

vallaria : a genie de pe nao se conta. Dizem os que o

viram, que^a cada homem dc cavallo acompanhum sei&
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e sete de pe
,
que brigain com arcos e flechas , espadas

,

langas e espingardas; com estas porem nao tomam pon-

to, sonaio que tiram a monte, sem as levarem ao rosto.

Na cOrte deAgra lem o mogol sempre effectivos dez mil

elefantes, vinte mil camellos, cenlo e dezeseis mil ca-

vallos em suas cstrebarias, qualorze mil creados e escra-

vos, vinte mil de cavallo, que loda a noite vigiam so-

bre seus paQos, quinze mil coneios
,
por quem sabe mui

em breve o que passa em suas terras. A'^inle umbraos ha

no mogol, que tem a doze mil cavallos cada um.

A riqueza deste monarcha e immensa
;
porque, dei-

xando os thesouros que tomou aos reis da India quando

conquislou seus reinos, os quaes con^umiram e esperdi-

^aram estes annos os tres irmaos de que ja fallei, dei-

xando so aquillo que nao poderam levar comsigo quan-

do sabiram de Agra; as rcndas de seus estados, os direi-

tos de suas alfandegas, os estanques e Iributos sao tantos

que so o rei da China se Ihe pode comparar na riqueza

:

ao que se acrescenta ser o mogol herdeiro forgado de lo-

des aquelles vassallos que tiveram aJgum posto ou offi-

cio em seu servigo, por todos os reinos de seu imperio.

As terras sao fertilissimas e abundantes de tudo quanto

se p6de desejar. Nao Ihesfaltam minas de ouro e de fer-

ro, muito salitre, muita seda, pimenta longa, lacar de

formiga 5 azougue, metal; e de pcdras preciosas, cris-

taes, alabastros, porfidos, jaspes, agathas , dfamantes e

olhos de gato. Dedrogas medicinaes todas as que da In-

dia se trazem para as boticas de Europa , miramulanos,

assafetida, spicanardi, opio eoulras. Mas sobre tudo que

nao tivessem as terras do mogol mais que as suas tres

hervas que dao , o anfiao, o anil e o algodao, baslara

para asdarmospor ricas
;
porque, comosao novidadesque

a terra sempre esta produzindo, vem a ser nielhores que
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minas de ouro e prata. O algodao se lavra e obra nas

provincias do mogol em tanta qanlidade, que dellas se

provem de roupa quantas nagoes ha no Orienle, come-

cando da Turquia e acabando na China. E ainda para

as demais partes do mundo se trazem as finas baetilhas,

rengos, bofelas, enrolados. cachas, beiramcs, guingoes,

canequis e muitas outras sortes de pannos.

Aseita dos mogoles e mahometana, na qual secon-

formam mais com os turcos e arabios que com os persas

e colocondas seus visinhos. A lingua que se falla nacor-

te e a parsia, e nella escrevem os reis e nobres mogoles.

A de mais gente falla na lingua materna , que e indos-

tane. Geralmente sao homens bem dispostos , alvos e de

olhos algum tantopequenos como os chinas ; tratam-se

todos muito bem , veslindo-se os nobres de sedas , broca-

dilhos e laas finas ; o povo, de algodao, e no inverno de

acolchoados e de fellros contra a chuva. A maneira de

seus vestidos e como a dos persas ; cabayas compridas e

abertas por diante, de pouca fralda , cingidos por cima

com uma meia touca , cujas pontas sao mui bem lavra-

das, e Ihe cahem para diante. Asbarbas trazem compri-

das, as cabe^as rapadas e nellas nao barretes de altos de

feltro como os turcos, senao ricas toucas de algodao e ou-

ro, enlacadas sobre a cabe^a com muitas voltas. Os no-

bres se Iratam com muita policia : servem-se de baixelas

de prata, alumiam-se com vellas de cera , mas amarel-

la, per nao sabercm cura-la. Quando caminham, levam

o fato que tem cm areas encouradas , malas e almofre-

xes cobertos com rcposteiros ou alcatifas sobro camellos

,

e levam lambem mui boas tendas para se agasalharem

no campo. F6ra da guerra, em suas terras sao gente pa-

cifica e branda, que agasalha bem os cstrangeiros, e ver-

dadeira em seus negocios.
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As armas de que usam , assim offensivas como de-

fensivas, coslumam trazer mui ricas, principalmente os

nobres , os quaes usam de pelotes forrados de laminas

douradas que Ihe dao por baixo do joelho um palmo,

com cravaQoes douradas e muito bem guarnecidas : nas

cabegas trazem capacetes guarnecidos de ouro com suas

plumagens. As offensivas sao langas, tergados, magas de

ferro, machadinhas
,
que levam penduradas nos argoes

das sellas, arcos e flechas, que e a sua natural arma pa-

ra peleijar. Toda a sua guerra fazem a cavallo
;
porque

o estilo e curso delles nao se sofre ajudarem-se de gente

de pe, em rasao de que andam tanto que, anoitecendo

aqui, ao outro dia amanhecem dahi adez edoze leguas.

Os cavallos sao pela maior parte daquelles a que cha-

mam turquis : correm pouco , mas andam muito ; e pe-

lejam com elles acubertados. Tem tambem muilos mil

cavallos arabios
,
que ou mandam vir, oulhes trazem a

vender em seus portos cada anno : assim mesmo os hao

por compra do reino de Caxem , e uns e oulros sao for-

tissimos emuilo ligeiros na carreira. Da Persia nao con-

sente o seu rei c^ue Ihe venham
,

por ter muitas vezes

guerra com os mogoles
,
querendo cada um destes dois

reis ser a porfia senhor do reino de Candahar, que me-

dia entre as terras de ambos. A maior guerra que fazem

e com suas hostilidades , talando os fructos e novidades

dos campos , roubando povoagoes ; e com aquelle furor

do primeiro impeto tudo accommettem ; no que sao lao

prestes que nao dao logar anenhum apercebimento. Fa-

zem mais conla de serem senhores docampo que daspo-

voagoes, e esta somente e a sua maneira de cerco ;
por-

que sabem que quem se fizer senhor do campo senhorea-

ra o mais. E' bem verdade que ja os vimos na India po-

rem-se sobre a cidade de Damao, e combatercm-na com
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arlilheria; mas sao tao pouco dcstros nella que so para

fazerem estrondo e porem medo aos cercados a trazem.

O J condestaveis e bombardeiros desuas for lalezas sao qua-

si todos estrangeirob; e basta ser portuguez, hoUandez
,

ou outre qualquer homem branco destas partes, para as-

sentar pra^a de bombardeiro, ainda que nunca pozesse

fogo a uma pe^a ; donde vem arrebenlarem-lh'as a cada

passo. Dada assim esta noticia dos mogoles , tornemos a

continuar meu caminho e itineravio.

CAPITULO IX.

Emharco-me para a Perda em uma nan de mou-

ros. Siiccesso da viagem ate, avisfar a

Arabia Felix.

Era ja ftndo o mez de Janeiro de 1663, e a nau por-

que eu esperava , nao acabava deparlir, por dividasque

cada hora sahiam ao necoda [val o mesmo que capitao3

das quaes se queriam pagar os acredores, antes de elle

se ir da terra. No dia que se quiz embarcar, vi eu que

Ihe sahiranri certos baneanes ao cncontro, c nolifican-

do-o da parte d'elrei que se nao bulisse d'ondo estava
,

sem primeiro Ihes pagar o que dcvia , obrigaiam ao po-

bre a despejar a bol^a antes dedaroutro passo avanle. E'

este o mais galante modo dearrecadardividas que eu ja-

mais vi. Vai-se o acrcdor tcr com o devcdor, e requere-

Iho da parte do graio mogol que se nao bula donde o re-

querimento o toma, sem Ihe dar satisfagao da sua divi-

da ; fioa com isto o devcdor como atado de p6s c maos,

e sem outro remedio mais que comp6r-se com o reque-
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rente; porque se der utna so passada n5o tendo papa a

divida, nem cousenlimento do acredor, pelo mesmo ca-

so Ihe confiscarao toda a fazenda. Desembaragado o ne-

coda destes empetilhos, me tnandou avisar, que me me-

tesse na falua, e fosse com a mare para a nau
,
que es-

tava ja fora da barra. Despedi-me entao do bispo, que

ficava ainda em Surrate esperando a convalecencia dos

companheiros
,
para continuar suaderrcta, etambemdos

religiosos capuchos , em cuja casa pousara todo o tempo

que naquelia cidade medetive : mas como elles me qui-

zessem acompanhar ate me euembarcar na falua, fomos

todos ao caes , e alii nos demos os ultimos abra^os. Os

companheiros qae tomei para o mar, era um clerigofran-

cez monsieur Blasi expulso dos padres theatinos de Goa,

o qual se me agregou em Surrate, com dispendio , mas

tambem com gosto meu, por trazer comigo um confessor.

O segundo companheiro era Mamudxa, o persiano que

comigo viera de Bagaim, onde deixava umirmao, como

por seguranga de minha pessoa, e com elledous raouros

para nos servirem na viagem.

Navegando pelo rio Taptim abaixo , chegamos bre-

vissimamente a nau sem mais velas , nem remos , que a

corrente das aguas naquelia enseada
,
que e a mesma de

Cambaya, precipitadlssima. A nau forafeitaem Cochim,

evendida depois a um mercador de Surrate. Jogavaqua-

torze peqas, mas so duas tinha abocadas nasbombardei-

ras da poppa, por eslar atulhada da fazenda toda a cu-

berta da artilharia , e a nau carregada ate meio maslro

:

o que nao foi bastante para o necoda , interessado nos

fretes , deixar de tomar ainda tres barcadas de fardos 9

que com elle tinham vindo a bordo , contra parecer e

protestos, assim dos officiaes , como dos mercadores in-

tcressados e passageiros. Tres dias gastaram os marinhei-
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ro3 na arrumagao dacarga; porem como esta era conhe-

cidamente sobre a com que a nau podia
,

por mais que

trabalhavam , sempre ficavaavolumada. Deliberou-se en-

tao o necoda em deixar alguma fazenda em terra , e car-

regando a sua propria faliia della, a despediu para Sur-

rate com ordem que nao voltasse.

Cinco eram de fevereiro
,
quando levamos ancora

,

e demos a vela com um ventinho norte, que nos era em
poppa. Eis que em se largando a vela grande, comcga

a nau a inclinar-se toda para uma banda , bebendo sof-

fregamente a agua
,
que nos sossobrava pelo bordo que

metia no mar. Houve nestepasso grande clamor nanau,

levantado por muitosmouros egentios, que nella iam
;

mas entre tanta confusao de vozes , estas sos palavras

percebi : Ala Kerinb : CodaKerinb: Deus grande, Deus

grande, valei-nos. Foi elleservido que lomada depressa

a vela grande , e ferradus as mais , ticasse a nau mais

direita , e sem fazer tanla agua. Foram os passageiros

tomando cor nos roslos , mas pondo-se em requerimentos

com o necoda que os lan^asse em terra. Aquietou o

necoda aalguns com Ihcs promelter que aliviaria a nau

de alguma carga ; outros porem so se deram por scguros

depois que puzeram o pe em terra ; o que nao alcanna-

ram senao dahi adois dias, por nao termos a bordo nem

falua, nem barca alguma. Capeavamos aquantas passa-

\am por junto denos, mas nenhuma queria chegar, ate

que compadecido de nossa fadiga o meslre de uma das

naus delrei
,
que ao mar eslavam tomando carga para

Meca , mandou saber pelo seu batel o de que necessita-

vamos ; sabido , nos proveu de barcas , nas quaes so des-

carregaram vinle fardos dc roupas e algodao , fora ofa-

to , e matalotagens dos mercadores que se iam para ter-

ra. Islo fcito , desferimoa seguuda vez as velas , e se poz
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a nau a caminho para Damao ; como a nau se metliu

com aquella forlaleza ,
pondo-lhe a poppa, engolfamos

para Diu da outra parte da enseada Cambaya. Avislada

a ponta deDiu, nos emmaramos oito, ou dez legoas do

terra, por aquella costa ser pouco limpa , e nav(>gando

com bom venlo norte para a boca do cstreito por espaco

de dezeseis dias, estes passados, ficamos em calmaria.

Nao se persuadiram os mouros
, que aquella cessao

de ventos era acaso em tal tempo , mas que era castigo

de Deus , e de seu falso propheta
,

por estar na nau al-

guma pessoa polliita. Levado o necoda desta sua imagi-

naqao, mandou que todoslavassem ocorpo no mar
,
que

estava leite
,
quer fossem mouros

,
quer gentios

,
quer

christaos
,

grandes e pequenos , homens e mulheres

,

sendo elle o primeiro, que saltando ao mar, convidava

aos mais com seu exemplo ; o qual seguiram logo lodos

por forga , ou porvontade. Recolhido ja o necoda a nau,

aperlou comigo e com ofrancez meu companheiro, que

nos purificassemos tambem , e nao dessemos escandalo a

mais gente, para que Deus nos desse vento; e por mais

desculpas e escusas que davamos, nao haviaremedio pa-

ra nos deixar o supersticioso necoda. Quando de repen-

te apparece no mar uma tinlureira, que arremegando-se

com OS denies a um criado do necoda
, que ainda anda-

va nadando, faltou pouco que Ihe nao levasse um bra-

go; posto o moQo em salvo, e discorrendo a lintureira

de uma parte para a outra, a modo de touro, que pas-

seia o corso , nao apertou mais o necoda comnosco , e

nos puzemos com os mais a ver o touro de palanque.

Frustrado o primeiro remedio para haver vento, ex-

cogitaram outro
,
que nos houvera de perder a todos : o

o remedio foi
,
pendurarem por poppa um cavallinhofei-

to de pau com uma cauda muilo comprida, a som de
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frautas e atabalinhos : cousa notavel ! o mesmo foi pen-

durarem o cavalliaho, que desfechar um vento norte,

para onde tinha a cabe^a, tao forte e rijo, que nos le-

vou pelos ares em dia e meio a costa de Arabia Felix

entre Curia e Muria, e o cabo de llozalgale. Era avis-

taado terra , surgimos com tres anchoras, por nao poder-

mos correr com o norte para oeste , em razao da ter-

ra que estava diante ; e se quizessemos ^^oltar para o mar,

dariamos a costa primeiro que dessemos a vela, tao per-

to estavamosde terra. Parecera ao pilolo ate aquelle tem-

po que havia de embocar de frecha oestreito* mas, ou

porque o enganou a eslimativa, ou porque as aguascor-

riam muito para o Sul , elle se achou muilo aquem do

que imaginava. Durou a tempeatade seis dias continuos,

sem nunca afrouxar hora, nem ponto: nao se via oceu

com a poeira, que daquella esteril costa se levantava

:

a mesma terra se nao \ia, com estarmos dois tiros de

canhao distantes della. Nao parece senao que ceu e ter-

ra, mar e ar, se tinham cuberto de uma espessa nevoa,

por naoverem osfeitigos daquelles Iristes mouros. Omar
se embravecia cada vez mais ; as enxarceas assobiavam

;

quebravam-se as amarras; escasseavam as anchoras; ea

nau hia a olhos vistos rodando para a terra asefazerem

pedagos. Bem se deixava ver que o diabo dera aquelle

vento, para se ver mais depressa no inferno com aquel-

les que Iho pediram. E posto que elles Iho naotivessem

pedido tao forte, nunca o diabo soube tomar as medidas

no que se Ihe pede. Mandou o necoda recolher o caval-

linho , mas elle tinha ja feito a sua ; e moslrou que se

tinha pacto para levantar tormenta, nao o tinha para

trazer bonanga. Fez-so conselho se seria bom arrazar em

poppa para o mar Roxo, que nos ficava ao sul daquel-

la costa ; mas prole^tou nelle o pilolo, que a nau se per-
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que nao podia dobrar uma ponta que fazia a t^rra para

aquella parte , como porque em se levando anchora, on-

das e venio bateriamcom a nau na praia.

Estavam todos bem desconsolados, e eu sobre todos,

por nao ter esperan^a nenhuma de salvar a vida em ter-

ra, ainda que escapasse donaufragio, que setemia; por

ser toda ella do rei Imamo cruel inimigo dos portugue-

zes: quando os gentios que hiam na nau, casta bracme-

nes banga^alis, vem ler comigo, dizendo, que tivesse

esperanga de sahir daquelle perigo, que nao desmaiasse,

porque elles com uma ceremonia, que fariam aoseu Ra-
ma, alcangariara logo a bonanga desejada. E dito isto,

tirou urn delles da sua canaslra por um idolo de metal
figura de Kama, uma campainha eduas soalhasdo mes-
mo melal, e foi-se com tudo islo a proa donavio, d'on-
de se Ihe ajuntaram todos os outros gentios vestidos de
roupa Javada , e depois de cantarem , tangerem e baila*

rem ante o idolo, se empolvarisaram de certo p6 verme-
Iho e cheiroso, chamado sendur : logo sahiram em procis-

sao a roda da nau entoando cantigas ao compasso das
soalhas, e repartindo por todos os circumstanles unguen-
tos aromaticos, biscoutos, doces , cocos e assucar; aca-

bada a procissao, langaram um coco ao mar contra o
vento, e continuaram ate a noite com seus cantos e bai^

los. Porem destas suas rogagoes e procissao eu nao vi

que lirassem outro fructo mais que passarem alegremen-
te o dia; porque a tormenta nao amainou, e os mouros
se comegaram a rir dos gentios

; que jamais idolo encon-
trou as obras do demonio, nem este levantou tormenta
que desfizesse idolo.

Estes negros gentios foram os que nesta viagem me
deram mais pena que todos os iacommodos della : por-
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que como estivessem ananchados junto ao logar em que

eu dorrnia e passava todo o dia no castello de poppa
^

por a nau nao ter camarotes , nem ciiberlas de vago ; e

elles por lei do seu Rama nao possam matar cousa al-

guma viva; quanlas sevandijas tiravam de si botavam

na minha cama , havendo que langa-las no mar era afo-

ga-las, e ficarem irregulares ; com o que me vi ingado

destas sevandijas , e tao desesperado que nao podia dor-

mir de dia, nem de noite. Quando as nao lan(javam em
mim immediatamente, punham-nas muito aodeleve no

chao, para que nao quebrassem algumaperna, e dochao

me subiam a cama
,
que nelle estava. Dava-lhe eu gar-

role diante dos idolalras, para ver sepor evitarem aquel-

las mortes hiam mais longe espiolhar-se : porem elles se

desculpavam com dizerem que aquelle sangue viesseso-

bre mim
5
que elles nao intentavara a morte, mas a vi-

da dos que em mim botavam : e assim fiquei padecendo

sem remedio. Era cousa muito para ver estar-se um des-

tes catando e botando os viventes que achava no vizi-

nho mais chegado, sem o outro Ihe fugir com o corpo,

nem se enfadar disso. Dizia o persiano, meu companhei-

ro, que nao vira sevandijas mais bem afortunadas que

as dos genlios : e eu dizia que nellas se via o que elles

cuidavam de suas almas, que sahindo de uns corpos se

meliam em outros.

Outra cousa mais salgada heide contar ainda des-

tes gentios meus compassageiros , e e que como o nc-

codil levasse na nau uma vacca viva para matar na via-

gem , e Ihe chegasse a sua hora, mandou mala-la. Aco-

diram logo os gentios a camara do necoda a pedir a vi-

da da vacca, promctendo por clla o prego dedoze carnei-

ros, que logo conlavam. Nao veio o necoda no que os

genlios queriam, sem llie darem cincoenla patacas ; fin-
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taram-se elles, e deram-nas. Mandou entSo o necoda

sobreestar na execugao : e elles saiiam muilo alegiesda

camara per Ihes terem lecebidos os embaigos amorte, ou

sentenga da vacca
,
que ja davam por provados com as

patacas. Foiam-se a vacca, deram-lhe de comer, ecomo

se fosse um homem qvie tivessem livrado da forca , Ihe

davam os parabens c pioes da vida : mas nao Ihesdurou

muito a alegria
,
porque no dia seguinte amanhcceu a

vacca morla. Intrivel foientaoopranto quefizeram, cho-

rando todos a morle da bezel ra; e deixando cadaqualo

seu posto se foi esconder por tres dias entre os fardos,

sem nelles comer, nom beber. Acabado este praso, que

Ihe signala sua leijsairam Lodos dosseusescondiijos mui-

to cabisbaxos e macilenlos, como atlonitos de tal caso;

e depois de acudirem a sua fome comegaram a dizer

leis do necoda, chamando-lhe de falsario, femenlido,

cruel e perjuro; rogavam-lhe pragas, e ameagavam-no

com rigorosos castigos do ceu , dizendo todos mal da bo-

ra em que se embarcaram com lal homem como aquel-

le. Eu acudindo pelo necoda os reprehendia de fazerem

tantos excessos pela morte deum animal, que Deuscria-

ra para servigo e suslenlo do homem , e por isso puzera

tan to gosto nas suas sopas, quanlo elles podiam ver se

as quizessem comer. E para mais me vingar da ma vi-

sinhanga que me faziam , como ja contei, acrescentava

que para a viagem no mar ser boa sehavia dematarca-

da dia uma vacca. A rasao porque estes idolatras tanto

amam , e ainda adoram nas vaccas e [de mais daque ja

del fallando dos bracmenes] por crerem
,
que jaalguma

hora foram aposentos das suas divindades: porque como

o demonio fez crer antigamenle ao povode Greciaaquel-

las fabulosas transformagoes do seu Jupiter, ora em tou-

lo, ja em cisoe, ja em aguia; assim fmgiu na India, e
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persuadiu ao cego gentio mil outras metamorphoses dos

seus deuses em toda a sorte de brutos e principalmente

de vaccas. E com isto deixemos os gentios, por acudir a

tormenla, que foimais sentida que a morte da vacca. Seis

dias inteiros tinha durado
,
quando de repunle parou

,

dando logar ao mar que se compuzesse e a nos para sa-

hirmos do perigo. Com um vento de terra largo fomos

correndo a costa da Arabia; e embocando o mar da Per-

sia em breves dias chegamos a barra de Mascate.

CAPITULO X.

Da-se 7ioticia das Arahias , Felix e Petrea : e se

descreve Mascate^ cidade quefoi de

portuguezes.

Entre alguns auctores e coDtroversa a derivacao do no-

me Arabia: unsquerem que se derive do Arabo fdho de

A polio ede Babylonia : outros, quede Araba,certaregiao

perto de Medina, assim chamada, onde habitou Ismael,

fillio deAbrahao e Agar [porqueosarabessechamam aga-

renos eismaelitas: ccmo tambem por Sara mulherlegi-

lima deAbrahao sarracenos] e por Nabaoth primogenito

de Ismael Nabathea; epor Sabo filho de Chus e neto de

Cham, e bisneto de Noe, se chamou Sab^a. O inventor da

lingua arabigadizemquefui Jarob, filho deCahtan, filho

de Heber, filho deSaleh, filho de Sem, filho de Noe. Mas

tomada assim genericamenle, a Arabia occupa aquelle

grande espa^o de terras que se indue amaneira de penin-

sula entre o mar Vermelho ouErithreu, para a parteoc-

cidenlul, e o persico da banda dooriente. Pelomeio-dia
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tern o occeano, e pelo septenlriao Syria e orio Eufrales.

Divide-se em tres Arabiifs, Felix, Petiea e Descrta. Des-

ta ultima trataiemos em sen logar. A Petrea toca a Sy-

ria pelo occidente e septenlriao; pelo oriente a Deserla,

e pelo meio-dia a Felix. Plinio e Plolomeu chamam a

esta Nabathea eoutros Inferior. Osarabes BarraouBen-

dacal. Estao nella os dous monies Sinay e Horeb, cele-

bres nas divinas escripturas. A metropoledesta Arabia e a

cidade de Petra , de que faz mengao a escriptura sagrada

com nome de Pedra do deserto. Os anligos julgaram es-

ta regiao por totalmenteesteril ; ena verdade quasi toda

ella e deserla; e falla do necessario a vida humana, co-

mo bem experimenlou o povo de Israel em quarentaan-

no5 que por ella caminhou. Seu= moradores se susten-

tam de datiles de palmas, que alii sao muito excelien-

tes. Cahe nesta provincia mana, enas praias se acha co-

ral formoso, mas vao eoco por dentro. Tambem emal-

gumas partes se acham amelhislos, que e uma pedra pre-

ciosa.

A Arabia Felix se ajunla com a Deserla e Pelrea,

e se estende entre os dous mares Roxo e Persico. A to-

da a terra, que fica entre estes dous mares chamam os

arabios Hyaman , e nos Arabia Felix, a mais ferlil e

povoada de toda a Arabia, e mais rica deportos, ecom-

mercios. Ha nella grande abundancia de rarnes e gran-

des cria^oes de ca\ alios de gentil raga, ligeiros, fortes,

bem talhados , e que melhor suslentam a fome e sede

que todos os outros. Vendem-nos os Arabios para todoo

oriente em tao grande numero que ha anno em que sa-

bem de seus portos para a India quinze o vinle mil ca-

vallos. Os mais presados sao os da cidade e comarca de

Lasah , vinle leguas pelo sertao dentro contra a ilha de

Baharem no golfiio de BaQora. Vendem os arabios um
5 *
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destes cavallos de Lasah por duas mil patacas , se e da-

quelles a que chamam de rei
,
por esles somenteoscom-

prarem. A maior renda que em outro tempo tinhaanos-

sa alfandega de Goa era dos direitos que nella pagavam

OS mercadores, que traziam cavallos por mercancia a In-

dia. Quern na Arabia tern mais cavallos e camelos , c

maior senhor queosoutros. Osfructos que a terra produz

sao, tamaras de toda a sorte, uvas de muitas castas, me-

loes e marmelos, romas e ameixas, e figos todo oanno :

assucar em p6 e em pedra , muito alvo, e em quantida-

de: o melhor incenso: algum azeite
,
posto que nao tao

bom como o Socotora : asemente docaoe, que dizem see

a mesma que a do chocolate , a qual se bebe por toda a

Turquia, e Mourama depois de torrada, inoida ecozida

em agua , e serve de vinho aos mahometanos , o-j quaes

a acreditam de confortadora dosestomagos. Algodao, ain-

da que pouco, e nao tanto quanto era necessario parase

vestirem os naluraes; e por isso Ihe vem da India: mas

o povo se veste ordinariamente de cambolim
, que ecer-

to pano feito de pellos de camelo. De raanlimentos co-

lliem OS arabios trigo, cevada e arroz , nao tanto que

Ihes nao seja necessario vir de f6ra. O seu ordinario sus-

lento e tamara, peixe, alguns legumes, queijo e leite

azedo , carnc dc cabra e carnciros de cinco quartos, que

alii ha faganhosos. No vestir sao tao moderados que, on

sejam ricos ou pobres, niio usam mais que de uma ca-

baia ou tunica ,
que os cobre da garganla ate o bico do

pe, com mangas tao litrgas como as dos padres agosti-

nhos, e na cabe^a um barrete vcrmdho tecido, ou de

pano, do qual s6upparecn a parte mais alia, por escon-

derem o dcmais com a loucn
,
que ihe cingem a roda

,

cujas ponlas por i\[\[<a Ihcs cahem sobrc os hombros.

Usara do cj-padas curias c largas, Ircchis por lanqas, c
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9ao grandes tiradores de espingardas; a qual carregam

com um so pelouro, mas raelido tanto a forga
, que ao

sahir e palanqueta. Quando hao de lirar, encostamaes-

pingarda, e se nao acham em que senlam-se, e dos de-

dos dos pes fazem forquilha. Tem-se por ruim tiradoron-

tre elles o que fazend© ponto ao olho deu na sobrance-

Iha. Sao gentis cavalKuros com estribos, esem elles, Sao

innumeraveis, valenles , bellicosos e vagamundos. Nem
todos a?sistem nas cidades, senao em cabildas nos cam-
pos e despovoados : e ainda ha nesta Arabia certa cabil-

da de alarves, a que chamam Bengebra , a qual e das

mais poderosas de toda ella , porque conquista perto de

tresentas leguas em redondo ; os quaes alarves, no tem-

po da novidade das tamaras e outros mantimentos da

terra, vem inquietar e roubar os arabios desta Felix, que
de opprimidosse sugeitaram a pagar certo tributo a este

Bengebra cada anno; mas nem com tudo isso os deixa

,

como nem ascafilas que por suas terras passam a Meca,
as quaes rouba rauitas veze? , com levarem guarda , e

comboi. As principaes cidades desta provincia sao , Me-
dina Talnabi

, quer dizer cidade do profeta, por nella

ter seu sepulchro : Meca, onde nasceu Mafoma , celebre

no mundo por esla causa, e tambem pela feira univer-

sal que alii se faz em todos osannos nos mezcs de agos-

lo e setembro, concorrendo a ella por mar e terra todo

o bom do mundo todo. Nesta cidade se colhe o balsa-

mo mais presado de umas plantas que se trouxcram do

Cairo. Nao pode nella entrar christao neahum : e quan-

do se diz que \ao os portugaezes e outras nagoes da

. Europa a Meca , entende-se ao porto de Moca, que e o

mais proximo; que Meca fica pela terra adentro. Odo-

minio desta cidade , e de toda a terra de Medina
,

pos-

sue como por direito hereditario um xarife descendente
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de Hascen bisavo de Mafamede: e supposto que anliga-

mente estava sujeilo ao sultao deEgypto, e agora ogiao

turco tem a protec^ao destas duascidades; comludonun-

ca foi privado deseu dominio eauctoridade, antes ograo

turco, por Ihe naio prejudicar a ella , se nao intitula se-

nhor mas humilde servo de Meca e Medina.

Nao deixarei de adverlir aqui quee engano que an-

da pelo mundo cuidar-se que o corpo do maldilo Mafo-

ma esta suspenso no ar, em virtude das pedras decevar,

de que dizem ser as paredes de seu templo, (Juando eu

fallava nisto aos arabios que tinham estado em Medina,

riam-se muito de quem lal cuidava; e me conlavam o

que viamquando visitavam aquelle sepulchro ; eera um
tumulo de quatro palmos de alio, coberto com um pan-

no de ouro e seda azul , o qual , na cor, lua e estrellas

que em si tinha bordadas, representava oceu em que es-

tava () corpo de Mahomed seu propheta, e que diante

deste sepulchro ardiam tres mil alampadas deprata e ou-

ro, dons dos maiores principes do mundo. Os que visi-

tam esta sua santa cidade e casa de Meca antepoem em

seus nomes este de Agi, e por elle sao conhecidos e in-

vejados^ como agora, se um se chamava d'antes Ma-

mudxa, depois senomeia Agi Mamudxa. Na mesma ci-

dade assistem muitos xarifes parentes de Mafoma e ou-

tros muilos lelrados em seu alcorao, o qual anda escrip-

to em arabigo muilo anligo e cerrado, que para elles e

o seulalim queaprendem. Prezam-se estes arabios da Fe-

lix de serem os mais observantes da lei de INIafoma seu

natural; e nella seconformam mais com lurcos que com

persas, tendo a estes por liereges, como adiante veremos.

O mais j)odero3o senhor que ao presente ha na Ara-

bia se chama imamo, o qual se intitula zelador da lei

de Mafoma, e Hercules contra os inimigos de sua seila.
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Os princlpios de sua boa forluna conta Joao de Barros

,

e foram desta maneira. Ha nesta Arabia t res cidades mui

populosas, cujos nomes sao Mana, Nazua, Baila, to-

das cercadas de rnuro de laipa muito forte, e os termos

dellas lao povoados que em umas se ouvem as oulras

aldeas. Cada urna de tas tres cidades leve ja seu rei por

si, e per causa das tirannias que usavam se levantaram

OS povos , e formando republicas se governaram por con-

sules alguns annos : mascomo fossem muito vexadas dos

alarves bengebras , de que ja fallei , resolveram de se

unirem todas emum corpo, eeleger cabe^a para Ihes re-

sisiir. E porque na cidade de Baila estava um dos prin-

cipaes religiosos de sua seita , a que elles chamam ima-

mo, a quein todos elles acodiam em suas duvidas e de-

mandas, estando pelassentengas que dava; tomaram-no

por sua cabega
,
que os governasse na paz e na guerra,

offerecendo-lhe graciosamente o dizimo de quanto Deus

Ihe desse, ate das joias que os maridos dessem a suas mu-
Iheres. Acceitou o imamo o governo e eleiqao que nelle

faziam aquellas cidades, e como era de altos espiritos e

muita prudencia, acabou por dinheiro com os benge-

bras que nao fizessem hostilidades em suas terras : con-

seguida esta paz , deu-se a fazer guerra aos xeques da-

quclla Arabia que com os seus viviam em liberdade, e

reduzindo a uns por armas e a outros com manhas que

tomassem o conselho daquellas tres cidades, assim o fi-

zeram muitos delles, eullimamente os visinhos da forta-

leza de Mascate, com grave prejuiso della, como logo se

vera.

A fortaleza de Mascate sita na costa septentrional da

Arabia Felix no mar persico , em altura de vinte e Ires

graus e quatro minutos da banda do norte, foi fundada

por Belchior Culaga no anno de 1588 por ordcm do go-
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Ternador Manoel de Sousa Coutinho, Fica dentrO de uma
bahia que jaz entre duas alias e grandes serras, as quaes

a amparam de todos os venlos. Esta bahia de Mascate e

capaz de estarem nella surlos doze galeoes e vinte e seis

galeotas, Naentrada que demora aosuesle elarga quan-

to cliega um tiro de espingarda ; mais para denlro se vai

alargando. Aaltura na boca e de vinle para vinte ecin-

co bra^as, e dentro doze e treze, ale ficar em seis junto

da praia. Quando enltamos por esta bahia a mac direi-

ta fica obaluarte Sanlo Antonio levanlado cousa de bra-

^a e meia sobre uns penedos, entulhado da banda dp

dentro com sua plataforma. Mais acima deste baluarte,

em outro penedo que fica sobranceiro, esla uma como

plataforma com parapeilos a roda , e nella e no baluar-

te referido ha seis pegas deartilheria, duas grossas equa-

tro miudas, que deffendera o surgidouro das naus. A es-

las for^as se segue a coura^a, que joga oulras seis pegas

contra a bahia. Da couraga se sobe por nove degraus a

um orelhao, em que hacinco pcgasabocadas para a gran-

do serra da Macalla, cm que tambem ha varias forlifi-

cagoes, por so descorlinar delLi Loda a cidade. Deixando

osobredilo seda com um reduclo emque jogam oito pe-

^as, o qual cahe sobre o campo da povoagao. E descen-

do desle reducto por oulros nove degraus se vai ao reve-

lim , onde fica a porta da fortaleza defendida com Ires

falcoes. A' mao direita fjca o armazem das munigues e

a cadeia aborla na mcsma rocha. Do revelim se desce

ainda i>or dez ou doze degraus para tornar ao andar da

praia, ao longo da qual Csta a j)ovoa9ao estendida, e

mais para denlro a mao direila o convenlo que foi dos

padres agostinhos. Tem a bahia oilocentos passos de pon-

ta a ponta, c loda era povoada em tempo de portuguc-

2CS assim dos mcsmos como de mouros, gentios, indios
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e chrislaos naluraes. De largura se contavam naquella

povoa^ao cem passes. Assim pela parte de terra como da

bahia e muvada em roda , com muros altos e grossos, e

nelles seis baluartes fornidos de muita e boa artilheria.

A'mao esquerda da bahia semostra o forte do padrasto,

por ser o silio, em que esta fundado, a forlaleza. Tem

oito pegas; e delle para cima pelos passos e cumes das

searas
,
que em roda cercam aquella fortaleza , ludo sao

fortes reductos , revelins, baluartes e gorilas contra os

arabios da terra. Nestas obras exteriores e na fortaleza

tinham os portuguezes cento e vinte sele pegasentregros-

sas e miudas, de ferro e de bronze, e mil soldados de

presidio, parte lascarins e parte portuguezes.

Era esta fortaleza cabega dos senhorios que elrei de

Portugal possufa na Arabia, deixados ao mesmo senhor

pelo ultimo rei de Ormuz, os quaes constavam de oiten-

ta e sete leguas de costa, comeqando do cabo Rozalga-

te e acabando no de Magandao. Era governada por ura

capitao ou general posto por Sua Magestade, cuja juris-

dicgao se estendia por toda aquella costa, tendo a mes-

ma jurisdicgao sobre dez capitaes de fortalezas que nella

havia, a saber: a fortaleza de Curiate, ade Matara, a

de Sibo , de Borca , de Soar , de Quelba , de Corfacao

,

de Libidia, de Mada, e Doha. Omar de Mascate linha

tambem seu general euma armada de vinte navios de re-

mo. Mas nem bastaram tantos generaes, nem tanlas pe-

gas, nem tantas forgas, nem tantos soldados quantos em

Mascate havia, para a defender do imamo, o qual ato-

mou , apoderando-se primeiro dos fortes que defendiam

as serras e das fortalezas ja nomeadas , com tao grande

descredilo da nagao portugueza, quao grande fora ahon-

ra que o grande capitao Rui Freire naquella mesma for-

taleza e costa Ibe grangeara. E nao contenle o imamo
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com no3 langar fora de suas terras , se atreveu a nos ir

buscar as nossas, sitiando Mombaga, assolando Bom-

baim , e tomando quantos navios de portuguezes encon-

trava no mar a sua armada; permiltindo-o Deus assim

,

ou em castigo dos peccados , sem-razoes , roubos e injus-

ligas que os capilaes de Mascate faziam , ou para coroa

de tantos portuguezes que o imamo tern feito martyres

gloriosos nestes annos. No tempo que passei pela Persia,

achei noticias deter iJo aGoa urn xeque dos de-la Ara-

bia pedir ao viso-rei em nome dos mais quizesse dar-lhes

ajuda por mar contra o imamo, promettendo por paga

desta ajuda a fortaleza de Mascate. Nom para esta em-

presa se pode buscar melhor occasiao , nem esperar tem-

po mais a proposito que este em que temos pazes com os

hollandezes.

CAPITULO XI.

Periemie o necodd entrar na hahia de Ma&cate:

opponho-me eu a isso. E passaiido avante des-

embarco no Comordo j sua descripgdo.

ClK'gados pois a bahia de Mascate com vento que

servia para entrar dentro, vi eu que alguns arabios, lus-

beques e gentios da nau se preparavam para deserabar-

carem em terra, e que a mesma nau ia arribando para

ella , contra o que o necoda me tinha promeltido em

Surrate, e ainda concertado com opersiano meu compa-

nheiro. Sem sangue fiquei com lal mudanga do necoda,

e todo assustado fui ter com ello , levando comigo Ma-

mudxa. Estranhei-lhe a falta da palavra que nos tinha
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dado de naio tomar aquelle porto a ida : encareci-lhe o

evidente risco da vida a que me expunha, por os arabios

nao daretn quartel a nenhum porUiguez; ameaqando-o

juntamente com a vingan^a que tomariam os poitugue-

zes de uma tao grande aleivosia como mefazia. Descul-

pava-se o necoda comdizer queelle naloenlrava em Mas-

cate por sua vontade, senao for^ado de piotealos que to-

dos OS dias Ihe faziam os mercadores, os quaes como le-

vavam fazendas para aquella terra, se as naio desembar-

cassem a ida, pagariam dois direitos, na Persia primei-

ro, edepois alii. Quanto mais queestes mercadores que-

riam sahir em terra para deixarem cavallos encom men-

dados para a torna-viagem, eperdiam muito se nao des-

embarcavam. Que elle ficara com ocaslellao de Surrate

de Ihebotar alii sua roupa e feitores, eque fallar aocas-

tellao era faltar a quem devia dinheiro ehonra. Por ou-

tra parte via que me nao arriscava com chegar a terra
,

porque elle me esconderia dos arabios : e dado caso que

os da nau me malsinassem , elle se obrigava a que, lo-

mando eu sua lei, nao padecesse a minima moleslia, an-

tes me iizessem todos muita honra.

Nao Ihe quiz eu ouvir mais por nao ser obrigado a

Ihe responder como merecia ; e dando de olho ao meu

persiano nos sahimos da camara. Consul tamos amlx)s so-

bre o remedio que podiamos dar a tal caso, e resolvemos

que dobrassemos o necoda com dinheiro. Dei logo ao per-

siano uma boa somma, eelle se foi fallar com o necoJa.

Entretanto me fiquei eu apparelhando para meconfessar

de toda minha vida com o clerigo francez, de que ja fiz

menqao, e tambem para padecer o martyrio, que era

certo, =e tocavamos aquelle porto. Mas nao se tinha pas-

sado muito tempo quando eu vejo marear as velas , fa-

zer-se a nau n'outra volta, cmandar opilolo cerrar ole-
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me todo abanda. Attonilo fiquei com anovidade, e qua-

si que nao cria o que %ia. Nisto chega-se a mim o per-

siano, e diz que esta feito o negocio par quinhentos ru-

pias
,
que sao cruzados do mogol. Passou-se entao a af-

flicgao em que me vira para os passageiros e mercadores

quedesejavamsahir em terra. Comiam-se de raiva
;
quei-

xavam-se de mim ; didam leis do persiano e necoda, por

anleporem a seguranga de dois cafres [quer dizer genie

perdida] a conveniencia de tantos mussulmanos [quer di-

zer genie de consciencia]. Com este nome se honram os

mouros a si, e aquelle dao aos christaos. Porem o neco-.

da contente com a peita ria-se delles, e dizia-lhes que

Ihe dessera outro tanlo quanto eu Ihe dava, e que elle

tomaria terra. Ja se Ihe nao dava de faltar ao castellao

de Surrale, nem dosproteslos dos mercadores. Tanlo p6-

de o dinlieiro com mouros. Nao ha nelles fe, nem pala-

vra, nem honra , nem verdade, nem outro Deus mais

que o do seu interesse.

-

Deixado ja por re Mascate, fomos com bom vento

costeando a Arabia esuas allissimas serras por espago de

dois dias, que puzemos de Mascate ao cabo de Magan-

dao, o qual em tormenlas e oulro cabo de Boa-Esperan-

ga , c fica em vinte e seis graus para o norto. Ptolomeu

Ihe chama Asuboro. A esle cabo de Magandao poslo na

Arabia corresponde o de Jasque na Persia, siluado era

vinle e quatro graus largos, e chamado por Ptolomeu

Carpella promonlorio. Esles dois cabos fazem a gargan-

la do eitreilo ou sino persico, chegando-se tanlo nelle as

terras da Persia as da Arabia que parece se dao alii as

miios umas serras asoutras. Nao errou quem, usando de

comparagao grosseira, apodou aquelle mar auraa borra-

chn, a qual tem o bocal um pouco largo, logo se estrei-

la nogorgomilo, e dcpois se diiata no bojo. Assim o
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mar da Persia tern a entrada larga : logo se vai estrei-

tando eapaahando ale os dois cabos ja nomeados : entie

elles e o passo tao apertado que se estd vendo o gado

deuma eoutrabanda. Vencidos elles, tornam as serrasda

Arabia e Persia a se ir compassadarr\ente afastando umas

das outras, ate que se perdem de vista, dando logar ao

mar se alargar.

Eram sets da tarde , horas de sol posto
, quando a

vista de Magandao nos acalmou o vento para tornar da-

hi a poucotormentoso. Cerrou-se anoite, e oceu se abria

fuzilando sobre a terra de uma parte e d'outra. Cuida-

vamos que os fuzis denotavam chuva, mas elles faziam

sigrial a tempestade, que nos tomou de repente e levou

de improviso as velas, deixando a nau arvore secca. Nao
houve quem se nao desse por perdido. Os mais expertos

naquelle mar confiavam menos de suas vidas, porque ti-

nham experiencia de que as nao salvaram nenhuns dos

que alii se perderam j assim porque nao ha praias, senao

Tochas altissimas, que immediatamente por si quebram

as ondas, como porque em dando nellas as naus se des-

fazem com a primeira pancada, sem darem tempo a nin-

guem para se salvar. Com esta certeza procuravam os

marinheiros e officiaes da nau po-la a caminhOj e ver ss

com un\ bolgo no traquete obedecia ao leme ,* mas foi a

diligencia debalde, por nao dar o vento logar ao bolgo

se por 5 e atravessando a nau foi batida de tao grandes

ondas, que a Ihes fazer qualquer re?istencia ia a pique

sem duvida nenhuma : mas a nau andava como boia por

cima e por debaixo da agua, deixando-se levar do vento

e ondas que a levavam as rochas da Persia. Qual fosse

nesta occasiao o alarido das mulheres, ochuro dos meni-

nos, a grita dos marinheiros, a confusao dos officiaes, a

furia dos ventos, a bravura das oadas, ofuzUar dosraios,
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do3 relampago:?, o quebrar dos mares, o assoviar das en-

xarcias, qual fiualmente o medo da morte em lodos, sa-

be qualquer que se achou em tragos semelhantes. Osque

nao lem experiencia de tormentas leem suas descripgoes

sem fazerem conceito do p'^igo; antes onosso perigo es-

criplo vem a ser sua rerreagao na leitura : e eu por Iha

nao dar tanto a minha custa deixo o mais que afeava

esta tormenta.

Desde que ella comegara estive eu com o Sub tuum

nrcBs'idmm na bocaj e vendo que conlinuava veio ter cor

migo oclerigo francez mais morto que vivo: ambos pos-

tos de joelhos fizemos varios volos a toda a corte do ceu,

que a um so santo parecia menos seguranga naquelle

aperto; e logo fallando com Deus Ihe lembravamos a

honra de seu santo nome, do qual blasfemavam aquelles

iafieis, dizendo os mouros que era castigo de Deus e do

seu falso propheta, por o necoda me ter feito o gosto em
nao ir a Mascate, cortando pelo dosseus. Osgentios da-

vam por causa desta tormenta a morte dasuavacca, mas

tambem ajudavam os mouros no que blasphemavam con-

tra OS christaos. Caso raro ! Apenas acabiramos de fazer

a Deus as lembrangas que disse
,
quando de repenle se

muda oven to de sul anorte, ede lempestuoso fica bran-

do. Tornam entao as ondas a trazer para estoutra banda

da Arabia ocanqado navio, que com grande pressa fazia

resgate de agua por muita roupa que ao mar se alijava.

Tao amigo e Deus do credito de seu santo nome: nem

esla foi aprimeira vez que pelo nfio desacreditar com ni-

fieis deixou de castlgar peccadores.

Passada a tormenta por favor particular do Altissi-

mo, se poz onn\io acaminlio com pouco panno ateama-

nhecer. Como esclareceu o dia se largaram as velas ao
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venlo, que as enchia todas com igualdade : todo osoguin-

le dia se gastou em Veneer o cabo de Ma^andao, o qual

e compusto de muitas e altas serras, nao postas ao com-

prido, senao como canos de orgao. Em vencendo uma
serra, ja se moslra outra que Ihe ficava alraz; em esta

ficandu por poppa, ja se ve oulra por proa, oque faz de-

sesj)erar a quem por alii navega , e tambem enlender

que se aquelle cabo tern dente de coelho ao passar, lem

muilos denies quesalvar. La pelo meio daquelle dia ap-

pareceu no convez uma naveta de sele palmos de com-

prido e dois de largo : o feitio era da nossa nau , a qual

arremedava no casco, nas velas , na cordoalha , nasban-

deiras e em ludo o mais : logo tangendo um marinheiio

OS atabales, e o mestre da nau seu apito , acodiram to-

dos, assim gcnlios como mouros, cada um com as amos-

tras da fazenda que carregara por sua conta na nau , e

pondo-as na naveta a lan^aram ao mar com grande fes-

ta , assomando-se todos a bordo da nau, para verem co-

mo a naveta levada do vento que Ihe dava nas velinhas

se ia perder de corrida naquelle cabo. Pcrguntei que ce-

remonia era aquella, e responderam-me que era um tri-

bulo que toda a nau pagava aquelle cabo de Magandao,

o qual era tao mau que se Ihe faltassem com elle a vin-

da da India, por sem duvida tinham haverem-se de per-

der nelle de volta para ella ; mas que com aquelle pre-

sente seguravam sua boa passagem. Se o cabo de Boa-

Esperanga fora tao bom de contentar , bem se Ihe podia

pagar semelhante tribute cada anno; mas nao cuido que

e de tao boa avenga como o de Macandao. Os porlu-

guezes , inglezes e hollandezes
,
quando por alii passam

em suas naus que sempre levam genlios e mouros, fa-

zem a mesma ceremonia; mas a carga da naveta e de

tripas de vaca edo outro animal que os mouros nao co-
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mem, por escarnecerem de suas supersti^oes , do que el-

les muito se enfadam.

No dia seguinte , 1.° de mar^o , havendo navegado

toda a noite comuma so vela, nosachamos enlre asilhas

de Laiec e Ormuz. Quando puz os olhos nellas confesso

que nao pude reter aslagrimas. Conferiratn os olhos com

OS ouvidos sobre oque tinham ouvido de Ormuz; e ven-

do elles per si
,
que ja nao era nada do que foi, por nao

se porem em maguas , fechavam-nos as lagrimas. Se ti-

Tava OS olhos destas duas ilhas , ou coroas daquelle marj

de forga dava com elles em outras
,
que Ihes ficam visi-

nhas, Queixome, e Angen , as quaes, se nao erum lao

ricas como Ormuz, eram , c sao mais deliciosas, e tam-

bem foram desta coroa. Finalmente nao podia olharpa-

la parte, onde nao se me offerecesse avislacausa delas-

tima : porque na terra firme da Persia apparecia o Co-

morao , em cujo bandel tivemos ja um forte, que no an-

no de 1603 se defendeu de quinze mil persianos , e lio-

je esta presidiado por elles. Conheceram os mouros da

nau a dor que me causava a vista daqucllas ilhas e ter-

ra ; e ou fosse para me alliviarem, ou por assim o senli-

rem , chegando se a mim, me diziam : que Ormuz sus-

pirava pelos portuguezes, nem Dcus podia deixar detor-

nar aquella ilha a quem so a soubera estimar. Que ha-

via entres elles profecia de Ormuz haver de vir a ser

maior emporio do que dantes fora, depois que a perdes-

se elrei da Persia. Com ostas esperauQas enxugava eu as

lagrimas
,
quando pelas duas da tarde lan^atnos ferro na

resaca do Comorao.

E' esle porto o mais frequentado de naus da India

de quantos ha naquelle mar da Persia, por succeder a

Ormuz no trato e negocio : tica em vinte e sele grausde

ftUura , e 6 pouco mais que um reconcavo que alii faz a
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terra, metlendo-se um pouco para dentro. Estao as naus

muito soguras nelle
;
porque da banda de terra o ampa-

ram altissimas serras, eda banda do mar as ilhas de Or-

muz e Queixome tres leguas distantes. O mar c alii co-

mo inorto, eha mezes em que parece apodrecem asaguas

por se nao moverem, com as continuas calmaiias. O lo-

gar sera de duzenlos visinhos arabios
,

persas e ormuzia-

nos, e baneanes de Cambaya; casa* de barro , pela maior

partecobertas deterrados : muilas sao depedra ecal. To-

das tem sobre os tectos ou terrados umas como rodas de

freiras, abertas pelas ilhargas, que Ihes servem de lomar

o vento de qualquer parte que venha, e coando-o pelos

buracos que tem a roda nos quatro cantos , refrescam as

salas inferiores. Estes calaventos, Ihe chamemos, ao lon-

ge parecem torres , e fazem uma perspectiva muito en-

gragada aeste Comorao. Asmais formosas casas quenel-

le ha sao as dos hoUandezes e inglezes, feilas a maneira

de conventos com seus claustros, e armazens a roda pa-

ra metterem suas fazendas, assim as que compram como

as que vendem. Dehollandezes ha allisempre vinte o me-

nos, e de inglezes outros tanto^; mas e necessario esla-

rem-lhe sempre mandando novos provimentos, porque

morrem como bichos, assim emrasao docliraa ser omais

pestilencial de quantos se tem nolicia, como porque a

quentura insoffrivel da terra acrescentam outra. Tem es-

las nagoes suas bandeiras arvoradas em alto, donde se-

jam vistas de lodos. Os inglezes arrecadam metade dos

direitos da alfandega : demais disto nao paga nenhum a

fazenda que leva a marca de sua companhia, em virtu-

de do contracto que fizeram com o Xa quando o aju-

daram com suas naus e gente a nos tomar Ormuz. Sao

por isso obrigados os inglezes a darem a mesma ajuda

6
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contra nos, lodas as vezesqiicintentarmos restauraraquel-

la ilha e fortaleza.

Ologar e inurado de taipa por parlc da terra, e pe-

la do mar aberto; somente tern na praia dois baluartes

rasteiros, enelles dez pe^as das que tomaram em Ormuz.

Adverli que duas dellas linham as armas de Castella, e

cram grossas e de bronze , mas sem reparos. Os ares sao

malissimos, e o ar faz a terra lao doenlia que em todo

o anno ha nella febres malignas que matam na primeira

sezao. Se o doente cliegou a se^unda
, ja naio tern peri-

go. Nos quatro mezes de junho, julho, agosto e setem-

bro fogem todos oamoradores para asserras visinhas, por

no Comorao faltar a respira^ao, esobejarem as doengas,

causadas assim dosaresinfeccionados, como doruimchei-

ro que de si bota o mar naquelles mezes , o que attri-

buem acorrupgao das aguas por falta de ventos. Nao ha

muitos annos que por terra foi alii ter ura medico fran-

eez dos muitos que passam aquellas partes , o qual por

tcda a Persia lanqara fama que levava preservatives ad-

miraveis contra as febres do Comorao; chegou a elle, e

o mesmo foi chegar que morrer , sem fazer experiencia

de suas quintas substancias , nem {5oder usar dos preser-

Yativos. A nao ser tanlo e tao grosso otrato naquella ter-

ra, fura tolalmente despovoada. A ella vem as cafilas de

Hispahao , de Xiras , de Lara e de toda a Persia , car-

regadas de muita quanlidade de sedas por lavrar, e la-

vrada de toda a sorte; alcatifas de Odias , laa tao fina

que vale mais que a seda, ruibarbo , manna, aguas ro

sadas, passas de uva branca sem bagulho, amendoas,

ameixas, vinlios, cde mil outras drogas e cousas que se

levam para a India. O principal ncgocio fazcm os hol-

landezes e inglezes, os quaes tomam a seda toda porjunr*
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to a elrei, e elle a elles suas fazendas por commulagao^

e depois as vende aseus vassallos : no que interessa mui-

to. Este rei janao qiicr estatroca defazendasj senao que

Ihe comprem a seda por dinheiro, por ter nestes annos

atraz muita quebra nasroupas que Ihelevaram osestran-

geiros. E isto basta por ora do Comorao ou Bandel Ab-

bassi, como Ihe chamam osnaturaes. Detive-me naquel-

le porto dois dias e meio , no qual alcancei por grande

favor do xabandar da terra que me deixasse ir ver a ilha

e foTlaleza de Orniuz, que defronle eslava. Poz o xaban-

dar muitas difficuldades a isso, escusando-se de dar a li-

cenga coifi asordens tao apertadas, como tern de seu ref,

que nenhum estrangeiro ponha pe naquella ilha , nem

se consitita que nau alguma va surgir no seu porto : ' a-

leu porem com o xabandar a intercessao do consul hol-

landez para consentir que eu deum tarranquim pescare-

jo fosse dar uraa Tisla a fortaleza quefica baixa. O csta-

do em que a v' direi no seguinte cap'tulo.

CAPITULO Xlli

Dd-ss uma hreve noticia da ilha de Ormiiz tio

tempo passado e no presente : assim mais de

outras ilhas do mar persico.

Costumam alguni mareantes perilos na nav^ga^ao

dividir aquelle mar em duas partes, que sao o golphao

de Ormuz , cujo principio poem entre Guadel na Persia

e o promontorio de Rozalgate na Arabia, e o goiphao

de Ba^ora, que se csWode desde Ormuz ate a ioz dos
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celtbres rios TIgres e Eufrates. No meio d«^sta tlislancia,

snpposti) que em desigual inlervallo, porque utna parte

tem cem leguns de comprido, e a outru passa de duzcii-

tas, esta posta a ilha do Orniuz, chamiula [H)r outros (Je-

rum , e pelos naturaes Pedra do anel do mundo, em al-

tura de \inte e seLe graus do norte, em distancia de Ires

leguas da cosia da Per-^ia, e nove da Arabia. A ilha em

si tinha uma pequena legua decomprimento eum quar-

to de largo; decircuito quatro. AUm de pequena e uma
pura mineira de sal e enxofre , sem crea^ao de animal

\ivo, por nao dar de si lierva verde para os gados, nem

sementes para as aves, nem fonle ou riWeira alguma do-

ce de que bebam, E sobre uma tao geral eslerilidade de

tudo quanlo ha misler a vida, as insupportaveis calmas,

que for^am os homens a passar as noiies inleiras em ba-

nhos de agua fria nos eirados das casas ,
que totlos tem

para e^fe servigo, e a grande sujeigao da terra a espan-

tosos tremores, bastavam a fazer aquella ilha inhabila-

>el., se a cfjbi^a nao livera o mesmo imperio em assolar

umas que em povoar outras. Esta lao engenhosa como

poderosa paixao, sendo a ilha de Ormuz por nalureza

a que ja dia^e , a fez por artilieio uma das mais fructuo-

sas e delici<»sa3 do mundo, edifirando nella a cidade de

Ormuz, que e a chave de lodo aquelle e^treilo do mar

persioo, por ficar em uma ponla da mesma ilha, aonde

se vem a fazer dois portcs a modo de bahias ; um da ban-

da de levanle, e outre da de poenle, os melhores e mais

seguros que podem ser, c com que a terra ficou escala

d»^ todas ai mercadorias, as«;im orienlaes e oceidentaes,

como da <; da Persia, Armenia e Tartaria, que tem ao

norte. V4 pelo mesmo n.-speito foi juntjimente aquella ci-

dade UQia praga e fcira universal , onde concorrium to-
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das as nagoes e castas de gente que ha por todo o desco-

berto, mouros e genlios, christaos ejudeus, cutholicos e

hereg«"5, da igrcja latiria e da grega.

Todos OS mantimentos havia Ormuz da terra fume

da Persia, donde conlinuanienle Ihe esiavam a enlrar

em gratide ai)undancia; e a.-'sim mestiio toda^ as frutaa

\erdes e doces deste nosso Portugal, sendo a Persia pa-

ra Ormuz oque tSicilia para Malta. Da ilha de Queixo-

me Ihe vinha a agua de beber, e esta somente se vendia

a olho; tudu o mais, ate pallia e lenlia, por medida : a

maior i)arte dalenha que naquella ilha se gastava eaia-

da hoje se gasta e d'um pau chamado hoira, oqual nas-

ce dcbaixo da agua^ e deitando-o nella se vai a;j fundo

como pedra : pondo-o no fogo arde logo como se fosse de

oliveira. E por este pau eo sal de Ormuz dizem os per-

sas por advinhagao: qual e a terra oade se vai buscar a

lenha ao mar e o sal ao mato ! Pelo contrario , as casas

de Ormuz eram todas feitas de uma pedra, que lanijada

na agua nao se vai ao fundo, senao que anda sobre el-

la como corliqa : parece trocaram as qualidiides em Or-

muz, a pedra com o pau , e o pau com a pedra. Rara-

mente chove naquella ilha, somente de noite orvalha;

o que nao basta para crear planlas nem hervas. Comlu-

do isso o rei de Ormuz tiuha uma formosa horta em que

havia muitas arvores de fructo, e algumas palmeiras re-

gadas com a agua delres pogos que seabriram emaquel-

la ponla da ilha, que cliamavam Turumbaque, salobra

e insulsa.

Varia foi sempre a fortuna dcsta ilha. O primeJro

senhor que Ihe sabemos foi Maleccaez, oqual, tendo

seu assento na ilha Cacz do mesmo estrcito, dominava

quantas ilhas tile lem. li)bte Maleccaez, lomo nao sabia

do preQo d'aquulla ilha, a vendeu bym burala a Grodu-
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xa, que tarabem era seiihor doMagostan, e tudo aquil-

lo que jaz no serrao de Ormuz ale o cabo de Jasques.

Tanlo que Groduxa a houve, mandou-a logo povoar, e

formal- armadas , com que em breve tempo nao tao s6-

mente avocou a Ormuz todas asnaus que iam ao estrei-

to, mas ainda se fez tao poderoso com ocomme/cio edi-

reitos que cobrava de todas as fazendas, que foi tomar a

ilha de Caez e todas as mais de Maleccaez. Isto feito,

passou sua corte do Mogostan para a ilha de Ormuz,

que ennobreceu com uma formosa cidade , e nella duas

mesquitas e um alcorao tao soberbo que podia competir

com as pyramides de Egypto. A Groduxa succederam

sous fUhos e netos , engrossando-se cada vez mais o trac-

lo, e frequentando-se o porto de naus. Ceifadim era o

que tinha c reino de Ormuz quando Affonso de Albu-

querque, sendo governador da India pelos annos de 1514,

cliegou ac[uella ilha com uma poderosa armada e a fez

tributaria aelrei de Portugal, obrigando outrosim a Cei-

fadim que Ihe desse logar na ilha em que podesse fa-

zer uma boa fortaleza , o qual logar se Ihe deu no mes-

n.o sitio em que Affonso de Albuquerque da primeira

vez que foi a Ormuz , sendo capitao mor do estreito pe-

los annos de 1507 , tinha ja lan^ado os alicerces da for-

taleza , sc bem com titulo de casa de rccolhimento para

OS portuguezes, que determinava deixar alii por feitores

d'elrei de Portugal sou senhor , obra que nao tivera ef-

feito pelas rasoes que escrcve Joao de Barros na 1.* De-

cad. 2. da Asia, 1. 2. c. 4. Demais da vassalagem e lo-

jgar para a fortaleza deram os reis de Ormuz ao de Por-

tugal todo o rendimealo de sua alfandega no anno de

1543 cm satisfagao de muitos mil xerafins que Ihe devia

das pareas que dcixdra de Ihe pagar alguns annos ; as

quaes em virtud^ desLa doagao Ihe ficaraai perdoadas.
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Rendia esla alfandega em cada urn anno trezentos mil

eruzados pouco mais ou menos.

Post05 assim os reis como o reino de Ormuz erapo-

der dos portuguezes , nao se descuidaram estes de seu

acrescenlamento; antes libertando em primeiro logar

aquelles reis dos tirannos que os tinham como captivos

,

trataram logo de restaurar asilhas de Baharem eCatifa,

que havia annos se tinham rebellado contra aquella co-

roa, sendo as melhores e mais rendosas de toda ella : com

o que e com as continuas armadas que traziamos no es-

treito, para deft-nsa daspracas maritimas que Ormuz ti-

nha por toda a costa da Arabia e Persia, e tambem pa-

ra obrigarmos as naus mercantis da India a irem pagar

direitos a nossa alfandega , de tal sorle florecia aquelle

reino que senao arrependeram jamais seus successores de

o ler posto em maos d'elrei de Portugal, o qual foi

senhor de Ormuz desde o anno de 1514. em que se Ihe

deu ate ode 162^, em que Xa Abas, rei da Persia, com

ajuda de inglezes tomou aquella ilha com todos os gua-

silados que possuia na Persia eilhas de seu mar. Destruiu

a nossa cidade que era mui nobre de casarias , com cln-

co igrejas e um convento de Santo Agostinho : abriu ca-

va a forlaleza
,
que para perdigao nossa nao iinhamos

aberta de todo: fez-Ihe baluarte para sua defensa, e uma
ponte levadiga, e deixandc-lhe s6 oitocentos persas de

presidio, mandou que toda a mais gente sesaisse da ilha.

De sessenta pegas grossas que tinhamos na fortaleza dei-

xou soquarenta, levando asviiile e ou Iras mais que achou

na fortaleza, tiradas dos galeoes c; fustas paia a sua cor-

te de Hispahao e villa do Comorao. Piesidiou mais as

ilhas de Baharem, Queixome c Larequa j mas nao tanlo

que, tendo nos poder, as nao possamos com lacilidade

restaurar. E na verdadc esta empresa e a de Mascate na
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Arabia e a mais facil e a mais proveitosa, que neste tem-

po dapazcom Hollanda deve intentar oEslado da India.

CAPITULO XIII.

Do imperio emonarchia da Persia: rendas epO'

der de sens reis : ritos e seitas que iiella

se ff7iardam,

Ja que estamos na Persia , e tenho dilo que o seu

Tei tomou Ormuz aos portuguezes, nao sera fura dasleis

da liisloria diverlirmo-nos do caminho que von fazendo,

para dar alguraa noticia daqudle rcino, mais nomeado

que sabido neste nosso. E' pois de saber que, desbarata-

dos e perdidos nos campos de Babylonia, com a confusao

daslinguas, osaltivos pensamenlos dosoberbo Nembroth,

que enlao se tinba por monarcha domundo no temporal,

deu a sous sequazes licenga para que povoassem as terras

a que sua ventura oslevasse. Ea Medo, fdho de Japhet,

a qu<'m o sagrado texio thaina Maday, mandou habilar

na Persia junto ao mar Ca«pio, que de seu nome secha-

mou Media , cuja melropole e a cidade de Tauris, an-

tigamcnle Tauri^io, ou como querem oulros Ecbatana.

A di;rivaQao desle uome Persia nao pude achar nos es-

criplores. Seu impeiio, se atleutamos para os tempos an-

tigos, foi mais dilalado do que e nestes nossos^ porque

csteve uni U) em urn corpo com o medo e babylonico.

Mas naio fallaiido daquelles sens primeiros annos, senaio

d(; Dario p.ira cd, nunra aquclla monarcbia se viu tao

dihilada como agora. Eslende-se desde o rio Ind«) ale o

Eufrates: outros querem que desde Babylonia ate oscon-
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flns da India. Da })arle do norte se avisinha com o mar

Caspio e o rio Oxo e Zagataio, terras do o^rao chan da

Tartaiia. Da banda do sul coufina com a Arabia Felix,

medianle o seu sino persico. Fazem-lhe quatrocentas le-

guas de comprido, e dc. largo duzentas e season ta ; no

qual espago de terra se comprehendem largos e polenlis-

simo? reinos , muilas e nobres cidadcs, infiuiio^ povos e

innumeraveis gentt^s. Osnomes das principals provincias

sao esles : Hierach, Pare, Aderbajon, Giieylon, que an-

tigamente se rhamou Hyrcania, Mazandaron , Strubal,

Boslan , Sazabah , INixabur, Charason, Chermon , Sa-

gistan , Tabaristan , Chablestan, jS'imeruz, Stahar, Sis-

tan , Curdestan , Lorestan e Candahar.

A corte da Persia pozeram de primeiro ossophis del-

la na cidade de Taurisio: depois a mudaram para Cas-

bin, onde ainda hoje se veem una magnificos palacios,

que occupam um quarto delfgua. Nesta cidade eslaio se-

pultados iMard(;cheu c Ksther, por cuja devogao vivem

nella pas>anle decincoenla milhebreus. Uhimamente se

passou a corte para His|)ahao, cidade amplissima na pro-

vincia de Hierach, sita em selenia e e sois graus de lon-

gitude e trinta e quatro de latitude. Cuntavam-<e nella

antigamente quinhentos mil\i>inbos5 poreru agora siio

muilo menos, por causa de uma grande cruellade que

certo rei da Persia usou com sens moradores
,

pia- se Ihe

terem rebellado no anno de 1570. Nao sao com ludo lao

poucos que naoj)iissem deduzenlos ecincoenta mil, par-

te dos quaes trouxe o rei Xa Abas da Armenia, Gorgis-

tan , Gaurestan, Yesd e outras provincias que conquis-

tou. E' Hispahao a corte de rnais sumptuos<js cdificios

que tem omundo: sao as casus toda> de pcdraria por fo-

ra, e por dentro douradas e pintadas as mil maravilhas:

as paredes costumam cobrir de vidros de Vcneza embuli-
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dos com pouca distancia de uns a outros , despiezandd

todo o genero de armaQoes de seda
,

por na Persia ser

muito barata. A delicia da terra, a frescura, as quintas,

OS jardins, os tanqiies e pomares, a abundancia de todo

o necessario para a vida humana, o regalo das frutas,

assim de Europa como da India, que em todo o anno se

vendem frescas na praga, a bondade dos ares, a grande-

za com que se tratam os senhores, ariqueza dos vestidos,

a frequencia dos est'-angeiros , a multidao do povo, e a

maior cousa que imaginar-se pode. Ornam a cidade pas-

sante de cem torres raui alias e de obra prima, entre as

quaes se avantaja a que esta na cavallariga real, cujo

fasligio e composto de pontas de veados , dos quaes o rei

Thamaz matou era ura dia triata mil andando a caga.

O castello esta posto a uma parte da cidade com dois

muros e fosso fechado, quarenta torres e muita artilha-

ria : nelle habita o visir mor , ou Tamad Daulech , co-

mo elles Ihe chamam, que tern cuidado do thesouj-o real

e da fortaleza.

O page real fjca em uma cspagosa e grande praga

,

oude ordinariaraente ha feira geral , em que se vende

quanto se pode pedir por boca : e fabricado com summa

magestade e grandeza : tem as parades por dentro e por

£6ra douradas, com mil pinturas e galanterias : a praga

ou terreiro tem setecentos passos de comprido, e de lar-

go duzenlos e cincoenta. Diante do pago, eslao deitadas

no chao trinta pegas grossas de bronze que levaram de

Ormuz. A' roda do terreiro convidam a todos com sua

sombra grander c frescas arvores, encosladas a muitas ca-

sas feitas de ladrilho , com seus cobertos e abobadas, em

que moram ourives de prata e ouro, lapidarios , botica-

rios
,
pastelleiios, eoulra gente que vende comer feito o

guisado. A uma ilharga se levanta uma sumpluosissima
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treze degraus abertos era uma s6 pedra. Da outra parte

fica a casa da moeda. Tern elrei perto da cidade uma

casa de prazer com um jardim formosissimo cercado de

altos e frescos arvoredos
,

por nome Chaerbag, entre o

qual e a cidade passa o rio Zinderoend
,
que tern uma

ponte de pedra. Tres dias de Jornada de Hispahao fica

um alto monte chamado A!)ecoura todo de asperas edu-

rissimas penhas
,
que os reis da Persia ha muito tempo

intentam romper, para trazerem a corte certo rio, que

coxre da outra parte daquelle monte. No anno de mil

seiscentos e vinte e qualro se averiguouque andavao tra-

balhando nesta obra duzentos mil gastadores, contenden-

do entre si os grandes do reino sobre quem mais concor-

reria com dinheiro para as despezas. Naofaltaja maispor

romper, que cem passos decomprido, e cento ecincoen-

ta covados de alto.

Fora da cidade ha seis arrabaldes, a saber o de Gol-

fa, habitado de sete mil farailias de arraenios
,
que [co-

mo ja disse] trcvixe Xa Abas da Armenia para alii. Sao

todos mercadores ricos, eosmais delles scismaticos. Gau-

uerabad, em que moram os grauisios
,
persas antigos e

gentios , trazidos de Gravestan, grandes lavradores : ha-

vera delles quinhentas casas. Abassabad occupam seis mil

familias de persas, viadas de Taurisio
,
quando pela nao

tornar a tomar o turco Ihe arrasaram os muros os mes-

mos persianos pelos anuos dc mil e seiscentos etres.Cam-

sabad e tambem habitado de poucos armenios. Assena-

bad e todo de georgianos christaos , assim mesmo como

OS armenios scismaticos. Cheigh Sabanna tera cento e

cincoenla familias de armenios. Ties convcnlos de reli-

giosos romanos ha nesta corle 5 o maior e principal e o

dos padres agoslinhos portuguezes , sugeitos a sua pro-
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tro de capuchos francezes : os quaes lodos seoccupanina

reducgao dos armenios scismalicos, dos gorgis e ouLras

na(^oe.i orientaos, que por causa docommercio e tralovao

aquella corle; como tamlx-m muitos liollandezes, ingle-

zes, e liereges de loda a sorle ; dos quaes elrei be costu-

ma servir em muitas cousas.

Sao OS reis da Persia muitohumanos e faceisemdar

enlrada aos estrangeiros , com os quaes f.illam e comem
com loda a familiaridade. Quando sahcm f5ra, queeor-

dinariamenle a caga , ou mesquita, e com grande pom*

pa e acompanhamento de cavnllaria: de coches, nem li-

teiras nao usam , como os imperadores oltomanos; o seu

andar e a cavallo. Os persas querem tanto a seus rei>,

que nao ha pnra ellei outr) Deus : nao so sao principes

das cousas civis, mas tambem summos sacerdoles dassa-

gradas, como Mafamedc e Ali o foram. E' bem verda-

de que OS reis, para nao terem as pensoes eencargos da

dignidade, cometlem a outros ocuidado de decidirem as

conlroversias, e duvidas que ha acerca de sua lei. Assim

mesmo puzeram o governo eccleaiastico em um so sacer-

dote, a quern chamam mastedim , que lira e poem co-

mo Hie parece os sacerdotes de suas mesquila-i, chama-

dos pur die molis. Esle masterdim e o que coroa os

reis ; a qual ceremonia dantes sc fazia em Ba Aly, jun-

to a Biibilonia
,
que e a cidade em que Ali jaz sepulla-

do ; agora se faz, ou em Casbimy , ou na corte de His-

pahao. Nao ha rci no mundo, qu"?se sirva com maisri-

ca l)iiix<lla que o da Persia, mandou-a lavrar de fino

ouro o rei Abaz, que foi o mais avarenlo eambicio^ode

todt)s OS daqtiella monarch ia. Seus successores a f«>ram

Sf-mp/o acre^cenlando em tanta quantidade de pec^as que

se diz tor muilos uiillioes de ouro. Tfin o persiaao de
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renda cnda anno quatorze milhVs duzfntos e quatorze

mil escudoj : e nao ronlente com tanla renda, atraves-

sa toda a seda e algodao de auus reinos, comprando-a a

sens vassallos por baixo prego, para depois a vender pe-

lo que quer. Costuma tambetn al»arc;ir as fazcndas que

a seui reinos levam innumeraveis caHlas, assim da In-

dia, e Tarlaria , como de ojtras rogioes mais remotas

,

e pagan lo-a-^ lo^o aos mcrcadores, ai manda vender por

sua tonta em todas suas terras; interessando nestascom-

pras e venlas grandes quanlias, seraqueixa nem dos mcr-

cadores
,
que Ihe vendem as fazenda'^, nein dos vassallos

que Ihas compram; porque uns goilam de as venderem

em cliegando por junto, e os outros por este modo sao

providos de tudo o que hao mister a bom prego.

O poder do persiano esla mais na cavallaria
,
que

na infanteria, usando desta so para presidios, e guarni-

Q~es de pragas. O governador de Xiras lemobrigagaode

dar vinte e cinco mil cavallos todas as \ezes que forem

neces^arios a elrei; para o que tem rendas bastantes no

Gorgestan , e Xirds: o governador de Daud doze mil:

o de I>ghan vinte equatro mil: o dasprovinciascircum-

visinhas a Bagdad quinze mil: AcmctChan quinze mil

:

o de Arabestan dez mil: o de Schirvan doze mil: o de

Gengia oito mil: o de Gorsistan dez mil: o de Irvan

vinte mil: o de Ery dez mil: o de Farabat em Media

quinze mil: o de Darab sete mil: o de Ormuz dezeseis

mil : o de Candahar qualro mil : Buha Udur seis mil

:

o grao visirdezeselemil : o presidente dos cadis doze mil

:

oduque mor dezoito mil: oduque Hussendezenove mil

:

o governador de Taurisio doze mil : os quaes lodbs fazem

numero de trezentos e nove mil soldados de cavallo. A
fora estes ha sessenta mil, que servem para merccer,

a sua custa. De gente de p^ tem sempre aliatadcy
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quarenta mil, nao entrando neste numero os auxiiia*

res.

No que toca aos costumes dos peisianos , sao brau-

dos de condi^ao, a lingua suavissima, affabilissimose ami-

g03 de estrangeiros , inimigos de roubos , e de ladroes ; o

que faz todo o reino seguro aos que por elle caminham.

Todas as causas, quer sejam eiveis, quer criminaes, jul-

gam veibalmente. Zelosos desua seita, mas nao taobru-

talmente como os arabios e turcos; porque oseu go-sloe

dispular com os religiosos christaos, folgando ateomes-

mo rei de os ouvir fallar nestas materias, edisputar com

03 seus letrados. Gostam muito de vinho, eo deixamfa-

zer aos chiislaos de Hispahao e Xiras, donde se leva pa-

ra a India; mas nao e de dura, por nao ferver, segun-

do dizem. Sao sobre maneira luxuriosos , nao se conten-

tando nem com muitas mulheres : grandes soldados eho-

mens de sua pessoa ; ardilcsos na guerra , mas uao a fa-

zem senao muito provocados de seus inimigos, e mais pa-

ra conservarem o seu que para conquistarem o alheio.

As armas de que usam, sao principalmente arco e fre-

clia, em que se prozam deserem tao destros comoosaa-

tigos Parthos, deque procedem ; alfanges, ma9a3, e al-

gumas espingardas , lao compridas que vi eu a um per-

siano uma de quinze palmos. Nao ha gente n6 mundo

que se ponha a cavallo com tanta bizarria como elles

;

todo: cavalgam a gineta c se menearn mui airosamente^

ao que nab ajudam pouco as ricas sedas de que se Tes-

tem : a mais commum e sctim cfirmesim acolchoado, e

panos do graa com muitos alamares de ouro e soda. A?

camisas sao seiii manteu : eosgiboes inteirigos semabas.

Os calgOes aid o joelho nao mais , contra o que usam c:

jmogoles. As roupelas sao a modo de'marlotas, que dSo

por meia perna, no corpo muiapertada?, e rnangu&com-
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prldas; o que nao tem os turcos, porque lodas as suas

nao chegam mais que ao cotovelo. Usam deroupoescom

mangas compridas forradas de arminhos , martas , e gi-

belinas, que Ihes vem de Moscovia e Tartaria. Outros

de menos posses trazem uns roupoes com forros de pelles

de raposas , e coideiros da terra
,
que lem uma laa tao

fina, que parece felpa de seda : como bem so viudeuma

que eu tiouxe a este reino. Trazem os persianos ua ca-

be^a touca bronca e um carapu^oio graiide e alto com do-

ze verdugos a modo de dobras de gorra ; a qual parece

sempre por cima da touca ou turbante ; e os taessecha-

mam Queselbas. Esta foi a divisa que Ismael Sophi pri-

meiro deste nome Ihes deu. Ascabegas rapam anavalha,

deixando no mais alto della uma guedelha pequena, em
que dizem esta seu vigor e forga como em Sansao esta-

va. As meias sao sempre de cochonilha ou graa, atadas

por cima do joelho. Os sapatos vem a ser chinellas nos-

sas com seus saltos atraz, e as pontas rebitadas para ci-

ma.

Sao, de mais deque tenho dito, o& persianos mui da-

dos a caga, que e infinita na Persia, tanto de monta-

ria, como de volateria; mas a de que mais gostam eda

de falcoes 5 cue para isso criam , e tem muito bons. Co-

mo sao deliciosissimos , nao se atrevem a meter no mar

:

donde procede nao ter elrei da Persia nem uma so fusta

no estreito para guarda de suas ilbas e costa. O comer

delles e todo genero de frutas verdes e secas ; e carnes so

nao comem a que a sua lei Ihes prohibe . que vera a ser

a criada com lande. Peixe comem raramente, e nunca

sopas : o seu comer e carneiro assado , bringes de gali-

nha, perdizes, vacca ecabrito cosido com arroz e mantei-

ga. Tambem gostam muito decarne frita em manteiga;

arroz afogado em manteiga com canella, cravo, e noz;
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a meza poom no chao sobre alcatifas. Opaonao ecomo

o nosso, s'^nao feito a maneira de bollos cosidos com er-

va doce. Os mais parriculan^s no vpstir e comer se po-

deni \er om Antonio Tenreiro e Vicente Rocca
,
que

diffusamente as Iratam.

A^ mullures persianas trazem o cabello da cabc^a

spmpre sulio e negro, sem curarem delle; e as louras

buscam modo para o fazerem prelo. Por coifa usam de

nm barretp, a que chamam araxim, que muitas vezese

de Iflu de ouro, '^egiindo a posse de cada uma, e sobre

elb^ um m(^do de funil de prala
,
que se vai cstreitando

para cima, e sobre este funil poem a toalha. Ting(un as

sobrancellui-, fazendo que o nieio que fica entre ambos

03 olhos parega tambem sobrancelha ; o que Ihe da bem

pouca gra^a. Sao muito recolhidas, e quasi todas alvis-

simas; mui lascixas e interc-sseiras. No nariz costumam

trazer um brinco de oiro muilo lavrado, do comprimen-

to do iresmo nariz; e para que llie nao caia furam a

\cnta, e por um ganchinho a modo de alfineie torcidoo

trazem pegado. Bem junto dos olhos seremata esle brin-

co com uma perola. As camisas corlam de lafela de co-

res, lavradas no cabe^ao e mangas. Trazem cijrpinho e

gibao , e por cima suas sotainas abertas todas por dian-

te , e Ihes chegam ate os joelhos. As maos trazem con-

tinuamente melidas na algibeira, e muitas dellasa^^tem

pintadas, com as unhas vermelbas. O rosto nao desco-

brem nunca fora de casa , trazendo-o cuberto com um

feudal, ou guarda rara de ^edus de caNallo, a que cha-

mam bauta. Por manto usam um como len^ol brancode

canequim, com que se cobrem de modo, que nem os

maridos as conhccem pelas ruas quando se enconlram.

Veslrm caiques de homem , nieias, e saj)atos. Nao an-

dam acompanhadas maia que com oulras mulheres. Seu
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caminho e apressado e sempre fallando. Sao grossas, al-

tas e mais amigas de rebique do que loda ontra na^ao.

A condi^ao lem aspera e sao de ruim bofe , amigas de

vaguear, tanger e bailar. Comtudo tern ricas maos de

coser e lavrar, e particular graga para lecer damascos,

broslar e urdir teares de tela de prata eouro com menos

fa()rica que osnossos. So fiar cuidoque naosabem. Quan-

do fazem jornadascompridas, e a cavallo como homens,

e correm tambem como elles. De maravilha comem com

seus maridos a meza.

A religiao
,
que geralmenle se professa per loda a

Persia , e a mahomelana ; ainda que na cidade de Yasd

e em outras muitas partes daquelle imperio ha ainda

grande numero de persianos, que se conservam em sua

anliga crenga , adorando o fogo como o maior de seus

deuses, lan^ando nelle madeiras odoriferas, azeiteeoleos.

A estes chamam os naluraes Gaor Yasdyr; quer dizer

:

gentios yasdyenses. Mas ainda que os persas sejam ma-

hometanos, communicara com poucos outros de sua sei-

ta , em rasao deque vao por mui diversa vereda, seguin-

do opinioes , que os arabios e turcos tern por erroneas e

hereticas. Nao sei que reino algum dos mahometanos se

conforme com elles, mais que ode Coloconda na India :

todos OS mais estao com os arabios, como mais letrados

e bem encaminhados. Esta differenga que ha entre per-

sas e turcos acerca da religiao, tem sido muitas vezes

causas de tantas e tao crueis guerras , como houve por

muitos annos entre aquellas duas nagoes, cada umadas

quaes procura fazer certas suas opinioes e suslentar seus

erros contra os que se IheoppGe. Os arabios e turcos cha-

mam aos persas rafasis ecafares^ que val tanlo como ho-

mens errados e sem lei. Pelo contrario os persas, dizem

que so elles sao verdadeiramente sonijs, que quer dizer,
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sustentadores e seguidcres da verdade. E ainda que nem

uns nem oulros a couhecem, nao ha duvida que os per-

sas lem mais rasao por si que os turcos e arabios. Para

que se veja sera necessario tocar breveuiente o principio

e fundamento de todas estas discordias e desavengas.

Morto Mafpmede, se achou nomeado em seu testa-

men to por successor e cabega de sua doutrina Ali, filho

de Sabutabel, primo co-irmao egenro do mesmo Mafa-

mede, por ser casado com Falima sua filha. Com asuc-

cessao Ihedeixoii encommendado que tomasse adignida-

de de Califa
,
que e como dizer summo pontifice cntre

nos. Isto tomou mal Abubar, sogro de Mafamcde , em

cuja casa elle morreu, havendo que Ihe pertencia a elle

mais aquella dignidade, assim por sogro de Mafamede,

como por sua idade, auctoridade e posses. E ajunctan-

do-se com dois parentes seus , Omar e Otlomao, ambos

homcns poderosos
,
perseguiram a Ali de feigao que o

(Jeslerraram , e por consentimento de todos foi logo le-

vaatado Abubar por califa. A Abubar succedeu Omar

no califado, que liouve mais por forga que consentimen-

to do povu. Succedeu-lhe Otlomao ; mas sendo em bre-

ve mono no Cairo, se ajuntaram os grandes da seila a

conselho, e por parecer de todos foi chamado Ali, cujo

era de direilo o califado. Estas differengas que no prin-

cipio houve enlre Ali, Abubar, Omar e Ottomao, oc-

casionaram todas as contendas que os mahometanos en-

tre si tern
,
procurando os arabios e seus sequazes susten-

tar por Iretras e armas que os tres succcssores primeiros

de Mafumede foram legilimamente eleitos por califas.

Pelo conlrario os persianos defendem que so Ali foi ver-

dadeiro califa, os outros tyrannos, ambiciosos e perver-

sos. Mas nao param aqui suas discordias acerca da reli-

giao, senaio que os persianos tern dezesete conclusOes que
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nao recebem os arabios, Dizem os persianos que Deus 6

auctor de todo o bcm , e que o mal vem do diabo. Res-

pondem 03 arabios que poresta maneira haveriadoisdeu-

ses, um do mal, outro do bem. Dizem os persianos que

Deus e eterno, e a lei com a crea^ao do5 homens teve

principio. Dizem os arabios que as palavras da lei sao

louvores de Deus e seus effeitos , e que todas suas cou-

sas saoeternas como elle. Dizem osparsios que as almas

doa bemaventurados no outro mundo nao poderao ver a

essentia de Deusj porque eespirito dedivindade; s6men-

te verao sua grandeza, misericordia
, piedadc e lodos 03

outros bens queobra accrca dascreaturas. Respondem os

arabios que com seus proprios olhos o haode ver assim

como e. Dizem 03 persianos que .Afafamede, quanJo rc-

cebeu a lei de Deus para a denunciar ao povo, foi leva-

do seu espirito diante de Deus pelo anjo S.Gabriel. Res-

pondem OS arabios que nao somente seu espirito, mas

tambem seucorpo. Dizem Ob persianos que Hacem e Ho-
cem , filhos de Ali e Fatima, e seus doze netos, tern

preeminencia sobre todos osprophetas, except© seu visavo

Mafamede. Respondem os arabios que a tem sobre lodos

OS homens, mas nao sobre os prophetas. Dizem os per-

sianos quetres vezes basla fazeroragao a Deus: pela ma-
nhaa em nascendo o sol, chamada Sob; asegunda Dor,

ao meio dia ; ea terceira Magareb ao por dosol, porque

estas contem em si todas as paries do dia. Respondem

OS arabios que segundo os preceilos d^ lei devem ser cin-

co vezes, estas tres e mais duas , a primeira chamada
Hacer, que e antes do sol posto , e a oulra antes do se

deitarem, a que chamarn Axa. Esles e outros poatos de-

batem enlre si estas duas nagoes com lao grands perli-

nacia, que se tem odio figadal uns aos outros- mm fal-

lani nestas mateiias sem risco de se matarem. Tem pa-
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ra si OS parsios que Mahamcd Mahadim, um dos netos

de Ali nao e ainda morto, e esperam por elle, dizendo

que hade vir mostrar-se a gente, para acabar dedeclarar

a verdade de todas as opinioes que entre elles e os ara-

bios ha, e que hade coo verier o mundo todo a sua dou-

trina. Que nao ha nagao que nao viva de esperangas de

algum encoberto : mas este que esperam ospersianos de-

ve st;r oantechristo; eja houve quern dissesse o fora seu

bisavo Mafamede.

Ha nas cidades da Persia altas e soberbas mesqui-

tas com alcoroes, que correspondem as nossas torres dos

sinos, tao levanlados que se vao as nuvens. A estes al-

coroes sobe quatro vezes no dia otelismano ou rauezim ,

que e o thesoureiro da mesquita, e virado para o orien-

te, pondo as maos nas ©relhas, comega a gritar com uma
Toz alta, senlida e vagarosa, pronunciando estas pala-

vras, que a todos osmouros sao communs; Aid hec Bar

Axahel u4ld hele e held Mahameth Rasul ylld : as quaes

tornadas do arabigo em portuguez querem dizer: Deus

grandc, nao ha outro Deus ; Mafamede e embai\ador

de Deus. Depois destas dizem outras muilas, em quepe-

dem ao povo venha a mesquita , ou faga oragao em ca-

sa, rogando a Deus pelo seu rei, acrescentamento desua

lei, e extirpagao da Chrislaa. Quatro vezes repetem as

sobreditas palavras, virando-se para o criente
,
poentc,

norte e sul. As boras de as entoarem sao duas horas an-

te manhaa , ao meio dia, ao por do sol, antes da meia

noite. Nas cidades em que ha duzcntas emais mesquitas

e uma confusao medonha ouvir gritarjuntamenle tantos

Iclismanos dos alcoroes. Nao deixam cnlrar christao al-

gum nassuas mesquitas, nem elles enlram senao descal-

gos, e precedendo lavatorio de rosto, maos e pes, c ou-

Iras partes, por Lerem para si que basta uma gota de ouri-
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na para ficarem immundos diante de Deus. Nas mesqui-

tas nao ha imagem, nem figura alguma, mais que uma

cadeira pequena, e nella o mossafo, que e o livro desua

lei, como se dissessemos biblia. O mais acerca de suas

ceremonias e supersligoes diremos'quando fullarmos dos

turcos
,
por serem as mesmas.

E para que acabemos com a Persia , digo qu^ e to-

da monluosa e cheia de serras altissimas , escalvadas e

seccas : mas os valles que ficam entre ellas sao amenissi-

mos ; OS plainos ferteis de tudo quanto se semea. Nao

Ihe fallam rios formosos e caudalosos, como o Brindimi-

ro , Osirto, lesdro, Drut , Tiritiro, Diala , Bemdamir,

Cozaa eoutros muilos. No verao e mui quenle, e secca,

venlosa e esteril, naquellas provincias que ficam ao sul

;

que as do norte sao frias , frescas e deliciosas
,

por isso

dao toda a casta de frutas da Europa. £' terra muito

creadora de cavallos bons e ligeiros , de sedas , algodoes,

ruibarbo, tutia , manna, trigo, vinho, daliles , tama-

ras, e lodo genero de flores e legumes. Os gados sao in-

linitos, e as laas fmissimas; mas nao sabem obra-Ias : so

fazem uma casta de chapeus dellas para os camponezes,

OS quaes sao muito molles ebrandos. Temcidades popu-

losissimas, quaes sao Hispahao, Casbin , Xiras, Lara,

Taurisio, Mazandaron , Estrabat , Chabul, Candahar e

outras muitas. Na provincia de Pare ha minas de prata,

e na de Nixabur se acham as pedras chamadas turque-

zas, Portos de mar tern poucos que sejam para nomear,

excepto o de Ormuz e Comorao no estreito. Na provin-

cia de Aderbajon tem alguns para o marCaspio, aonde

vera OS moscovitas
,
polacos , circassios

,
georgianos e ou-

tras na^oes com suas naus trazer as mercadorias que se

dao em suas terras.
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CAPITULO XIV.

Tarto do Comordo para o Congo da Persia par

terra. Que terra seja aquella , e porque elrei

de Portugal temntlla meia alfandega, Deten-

^a que alii fiz.

No breve tempo que me detive no Comorao tralei

<]e buscar cavallos em que fazer a Jornada do Congo,

aonde me levavam duas conveniencias ; a primeira de

achar portuguezes com quern pralicar sobre minha via-

gem , e a oulra descangar alguns dias dos trabalhos do

mar em casa do persiano meu corapanheiro, que tarn-

bem me havia de pagar certa quanlia de dinheiro que

Ihe empreslara emSurrate: mascomo naoachasse caval-

los de aluguel fui obrigado a tomar camellos, que neste

camiiibo me molestaram quanto bastava para eu me re-

solver a nurica mais caminhar nelles
;
porque moem os

Gorpos , e andam muito devagar, nom reparam em se

deilarem nos rios com os que levam em cima. Uma so

commodidade leni quem anda em camellos, e e nao te-

mer sol nem chuva; porque Ihe armam em cima da al-

barda uma comocharola ou caixa de lileira, coberta por

todas as partes de pauno, na qual pode um homem so

ir deitado muito a sua vontade, e dois assentados larga-

mente. Tres dias e meio puzernos no caminho, que fo*

mos fazondo sempre por junto da praia
,
que habitam

arabios pescadores em sua? cabanas. A cada quarto de

legua achavaoios cisternas de pedra e cal cheias de agua

do inverno, a- qual Ihe vai por regos que abrom na ter-

ra, mas dcscoberlos^ oque e causa delerera a agua sem-

pre lurva e pouco limpa. Cada dia topavamos sorras al-

ti*^iraas, nao de pedra ou bario, mas de sal alvissimo,
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lodas escalvadas esem uma herva. Viestarem muitosho-

mens ao pe dellas, cortando com alvioes e machados as

pedras de sal, com que carregavam 05 camellos : evica-

mello carregado com uma so pedra de sal , sendo a sua

justa carga trinta arrobas : mas que muito, se toda uma
serra e uma so pedra? O padre francez meu companhei-

ro desejava muito ter em Franga uma daquellas scrras

,

mas nao sabia como a podcr guardar : eu a desejava nes-

te reino com todo o risco. Nas fraldas de uma daquellas

serras havia uma cislerna , em que lomamos um bocado,

e bebendo da sua agua, o persiano se sentiu logo tao

doente de uma febre lao rija que cuidei que Ihe tinha

chegado a sua hora : adiantou-se logo assim como pode,

deitado sobre um camello , e chegando a sua casa quiz

Deu3 dar-lhe saude. Eu eo francez fomos maisdevagar,

e entramos pouco depois do persiano na villa do Congo.

Data o Congo hoje muito outro do que danles era
;

porque sendo dantes uma pobre aldea de pescadores, Ruy
Freire de Andrade sendo capilao mor do eslreito e geral

de MascatCj Ihe abriu o porto, e fez com que o Congo

fosse povoado de mercadores ricos
,
que por causa do tra-

to e naus, que alii vem da India, vieram de outras par-

tes chamados do interesse. E' villa aberta, posta em uma
praia esleril : tera tresenlos visinhos entre parsios e ara-

bles, alguns baneanes e portuguezes. Fora do povoado,

vivem pela praia abaixo, e para ciraa infmitos arabios

em suas tendas de campo a seu modo. As casas sao de

pedra e cal, mas lerradas , com seus cataventos, como

no Gomorao. Nao ha no Congo agua doce mais que pa-

ra beber em algumas cislernas. Paralavar aroupascser-

vem do mar. Nao tern horlas , nem quintas; mas uem
pOr isso deixa de ter frulas, que Ihe vem da terra den-

tro : tamara nao Ihc falla , assim da que ha em seus ar-
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redores, como da que ihe vem de Bagora : dos marsmaii-

limentos e bem provida. Frequentam sen porto muitas

galeolas do Sinde . Damao, Diu , Surrale e outros por-

tos da India , fora teirada?
,
que sao as embavcagoes da-

quelle eslreito, a niodo de muletas do Tejo, das quaes

esta o porto sempre cheio. Todo o aljofar que se pesca

na ilha de Baharem se vai vender ao Congo : oque fazser

aquella terra rica, e de trato grosso. Sens governadores

sao fidalgos dos pn'ncipaes da Persia. No tempo que por

alii passei era governador do Congo um fdho do Ran de

Lara, que corresponde no titulo a duque em Hespanha.

Para defender o porto e naus que nelle estao, dequaes-

quer piratas , fizeram agora um baluarte norolo do mar,

com duas pegas somente. Correm aqui as embarcagoes

muilo risco, por nao estarem abrigadas raaisquedos ven-

tos terrenhos
,
que sao norte, nordeste e noroeste. A al-

fandega nao e toda d'clrei da Persia, por ler dado ame-

tade do seu rendimento ao de Portugal. A causa direi

agora.

Perdida a fortaleza de Ormuz e restiluido a Goa o

grande Ruy Freire de Andrade
,

pareceu ao Conde da

Vidigueira
,
que entao governava a India , manda-lo ao

eslreito com um bom numero de fustas a restaurar a re-

putagao portugueza, que estava de todo perdida para com

03 persas e arabios : fe-lo tao bem Ruy Freire
,
que co-

mo se fosse um raio abrasador, assolou, destruiu equei-

mou quantas povoaques tinluim os vassallos do Persa,

quer nas ilhas, quer nas terras visinhas ao mar; nao per-

doando a cousa viva, fossem homena ou mulheres, graa-

des ou pequenos: as mesmas arvores sentiram seu ferro,

as mesmas pedras dosedificioso fogo, em que foram abra-

sados. A illiu de Ormuz poz cm tal aperto ,
que faltou

pouco para se Ihe enlregar. Tal foi o eslrago, que dura-
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ra no9 persianos ate o fim do mundo. Ainda hoje se ve

em algumas ilhas daquelle mar ruinas de grandes casa-

rias, que elle denubou , e cidades inteiras ermas e des-

habitadas, por nao ter deixado nellas pessoa viva. Fal-

lar a persianos em Ruy Freire , e como fallar aos hol-

landezes no duque de Alva. Nenhuma nau deixava che-

gar aos portos do Persa , nem que de seu reino sahissem

para f6ra; com o que o poz em tanta desespera^ao que

houve de pedir pazes e vir nos seguintes concertos. Que

todos 03 annos pagaria de tributo aelrei de Portugal cin-

co cavallos elhe daria ametade da sua alfandega do Con-

go, com tanto que Ruy Freire se obrigasse a fuzer hir

as naus a elle. Concedeu-lhe Ruy Freire as pazes naquel-

la parte do estreito
,
que comega na cabega da ilha de

Queixome e fenece na foz do Eufrates, reservando para

sua vinganga o mais daquelle mar. Mandou logo feilor

para arrecadar ametade dos rendimentos da alfandega do

Congo e uma esquadra de fustas por-se na garganta do

estreito, para que obrigassem as naus da India a que,

deixados os portos do Comorao e Ormuz , fossem tomar

o do Congo : o qual em breve foi frequentado em gran-

de detriment© do de Comorao, e nao menos dos in-

glezes ,
que perdiam o premio dasajudas que tinliam da-

do ao Persa contra n(5s, oqual premio oupaga foi ame-

tade daquella alfandega, que ainda lioje comem.

De mais de feitor tem elrei nosso senhor no Congo

um vedor da fazenda e um escrivao da alfandega, por-

tuguezes todos, fora outros officiaes, como sacador, guar-

das, avaliadores e outros, ou mouros ougentios. Assim

mesmo sustenta Sua Magestade no Congo um religioso

de Santo Agostinho, que ^ parocho dos christaos todos

que alii ha; e tem sua igreja publica, com nau pouca

gloria de Deus, A casa da nossa feitoria o lao limiiada
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em comparagao das que hollandezes e inglezes tern no

Comorao, que vem a ser descredito da nagao entre aquel-

les infieis. Sendo costume terera sempre arvorada aban-

deira de Portugal em um mastro alto ; no tempo que por

alii passei nao a vi arvorada ; e a rasao que me deram o3

officiaes da alfandega foi que rota a que so havia nae

haveria outra. Destas e outras cousas mais importantes

ao servigo de Sua JVIagestade avisei do Congo ao viso-

rei da India: queira Deus que aproveitasse.

Ora chegado eu ao Congo quiz logo consultar a der-

rota que tomaria para fazer minha viagem, se a da Per-

sia, se a da Arabia. A lodos os portuguezes pareceu que

fizesse meu caminho pela Persia, por ser mais seguro e

ler logo companhia ate Lara , onde a acliava facilmente

para Hispahao, e alii para Tauris, de Tauris para Ba-

bilonia ou Arzerom , e desta cidade para a deSmirna no

archipelago. Parecia-me a mim bem a seguranga , nias

descontentava-me o muilo vagar com quesefaz estavia-

gem , muilo mais sem comparagao do que pela Arabia.

Fazia-se-me cousa dura caminhar sels e oito mezes , co-

mo e quanto quizessem os companheiros das cafilas ; e

sobre ludo as tardangas que as vezes ha em estas parli-

rcm das cidades, a difficuldade em as acliar sempre, a as-

pereza das serras da Persia
,
porque se faz muita parte

do caminho; e fmalmente eu me resolvi ao mais breve,

ainda que fosse o mais arriscado ; nao assim o meu com-

panheiro francoz , oqual me deixou ^ e se foi para Lara.

O outro meu camarada Mamudxa seaprestava neste tem-

po para vollar a India dar conta de mim e de si ao vi-

so-rei : cm scu lugar lomei um mogo preto natural de

Mascate, que sabia sangrar * e passados seis dias de de-

iv.nqn no Congo, quando foi aosquatorzc deMaigo, dcs-

pedindo-me do P. Fr. Sebastiao Agoitinho, que me li-
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nha a^asalhado com toda a charidade, e dovedor daFa-

zenda. Manoel Mendes Henriques, o mais portuguezes,

me.embarquei para BaQora.

CAPITULO XV.

Viagem que fiz por tnar do Congo a Bacord
,

com OS stcccessos della e noticias de toda aquel-

la costa da Persia e de algumas ilhas^ que sdo

mais celebres jiaquelle mar. Poemr-se tamhem

a dispida que tive com, um, mold persiano.

Antes quedescreva minha viagem, sera bom darcon-

ta do barco, em que a fiz. E' pois de saber que em to-

do oSino persico nao iiavegam os que povoam seus por-

t05 e praias mais que em terrndas e terranquis, que sao

uma certa casta de barcos , cc»mo muletas, mas maislar-

gas e sem quilha : a proa tem baixa , e a poppa dema-

siadamente alta : sobre ella poem uma charola, em que

cabe uma cama : o leme se poverna por uns ccrdeis,que

Ihe vem sahir ao meio da terrada , e todo elle esta cu-

berto de uns busios pequenos, ou por galantaria ou su-

perstigao daquella gente : sao de um so mastro : a vela

latina; esta tiram totalmente daverga todas asvezesque

o vento se muda, por nao a saberem virar de outro mo-

do : tem remos , com que se navegam em falta de von-

to ; e sempre andam armadas de muitos feixes de Ian-

gas : o fogao e um cesto embarrado : os tanques deagua

sao duas jarretas pequenas, nas quaes levam aguasomen-

le para dois dias; estes acabados, de forga haode tomar
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terra , e tambem lenha
, porque meltern pouca na barca*

Em tempo de tormenta ou se recolhem aos portos , ou

,

se estao cngolfados , abatem o mastro e se deixain levar

das ondas para onde os botara. Todos os marinheiros sao

arabios , aos quaes servetn estas terradas de pescar aljo-

far quando e tempo na illia deBaharem, e no demais de

commerciarem de uns portos para osoutros dentro does-

Ireito; ainda que algumas terradas maiores passam ao

Sinde, que e no rio Indo. Os arabios da Felix armaram
por muitas vezes contra nos grande numero destas terra-

das •, mas como nao sofrem artillieria facilmente eram

desbaratadas. Tambem os persianos pouco depois de nos

tomarem Ormuz, querendo ir sobre Mascate, fizeram

uma armada dedoze fustas das que acharam em Ormuz,

e oitenta terranquis; mas encontrando-se no mar com D.

Goncalo da Silveira, que era cabo de oilo fustas, foram

vencidos e postos em fugida.

Embarquei-me pois em uma destas terradas, encom-

mendado aonecoda peloseu xeque, umarabio cabega de

cabilda
, que vive no Congo; e navegando com venlo

causim, que e o sul na lingua arabiga, chegamos ao ca-

bo Nabao, que disla do Congo trinta eseis leguas- Nes-

ta paragem padecemos algumas refegas de vento noroes-

te, a que elles chamam Xamal [este e o causim sao os

venlos que mais reinam naquelle estreito^ o qual nos

obrigou a nos irmos amparar com aserra que faz osobre-

dilo cabo. Logo com venlo galerno costeada a costa que

OS persas dizem Dolestao , e deixadas por re as ilhas Pi-

lot e Caez
,
que jii foi cabec^a do reino, e se desfez com

afundagao da cidade de Ormuz, como atraz escrevi ; fo-

mo5 navegando por junto da costa que desde Nabao ate

Royxet se faz curva a maneira de enseada , e tomamos

varias vezes terra nus villas dc liedican, Chilao, e no
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cabo de Verdestan e na villa de Reyxet, onde fomos for-

^ados do vento. Dalli engolfamos para Bagora, que dis-

ta cincoenta eoilo leguas de Reyxet, por nao gaslarmos

tanto tempo indo conendo a costa. ¥^ estando ja ao mar

pouco mais de quinze leguas daquella villa, avistamos

a ilha de Caigue, bem nolavel naquclle mar, em que

jazem sepultados os principaes capitaes de Mafamede,

debaixo de sumptuosos tumulos. Por esta rasao e tida

em grande veneragao dos mouros : e tambem porque, se-

gundo sua tradiqao, desta ilha mandava seu false pro-

phela levar o tabaco quecachimbava. Desejei saltar nel-

la para a ver de vagar ; mas o necoda nao sei que viu no

tempo que nao quiz deter-se junto da ilha , onde dizem

que sao certas as tormentas , sem abrigo nenhum para

as embarcaqoes, por ser a terra muito baixa. Nem se en-

ganou o necoda; porque apenas desgarramos de Cargue,

sendo ja sol posto, quando nos entrou um forte tempo-

ral , e com elle evidente risco de naufragarmos
;
porque

OS mares alii sao grandissimos em rasao de terem pouco

fundo: nos estavamos engolfados; buscar terra era mor
perigo; langar fateixa, peior : que como as terradas sao

baixas esem coberta, encher-se-hia anossalogo dea^ua:

tomaram os arabios por remedio abaterem o mastro , e

cobrindo a terrada com a vela , a deixaram a discricao

das ondas, as quaes a atravessaram logo, e a mim a al-

ma
,

por ver que distava tao pouco da morte como da

agua que nos entrava por todos os bordos. Os arabios pe-

lo contrario se foram lan^ar a dormir debaixo do toldo,

que a vela Ihes fez, e uns roncavam , outros ao entrar

da onda gritavara : Ala, Ala: Deus, Deus. Estive-me

eu encommendando a Deus quasi toda a noite, appare-

Ihando-me o melhor que podia para a morte que tinha

Ror certa; ate que decangado me tomou osomno, edor-
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mindo todos sobre o risco como sobre seguro, amaaliece^

mos em calmaria e com mar bonanza. Vasaram os mari-

nheiros a agua da terrada , e com vento que veio pelas

dez do dia lornamos a refazer as leguas que nos tinham

atrazado as ondas , e em quatro dias chegamos a uma

ponta dailha Muvzique, que faz duas fozes ao Eufrales,

e e chamada por Ptolomeu Teredon, em altura de trin*

ta graus escapes. Desta ilha ])ara osul fica a ilha Baha-

rem , de que me pareceu fazer particular men^ao
,

por

ser amais rica edeliciosa de todas as que ha no esti-eito.

TeraBaharem decomprimento sete leguas, eem re--

dondo Irinta : fica defronlc de Catifa , e dista de Oimuz

cento e dez leguas: a terra firme que Ihe corresponde e

a Arabia ,
para aquella parte onde fica Lasab , cidade a

mais fertil e mimosa de todo aquelle tracto, chamado

Yamen. O sitio desta ilha em si e terra baixa edegran-

des palmeiras, terra hamida e vigosa : cm qualquer par-

te que cavam acham logo agua , mas salobra ; donde se

causa ser muito doentia, e principalmente desJe setem-

bro ate fevereiro : nestes mezes se passa para a Catifa a

mais da gente nobre, por nao adoecerem. Rende muito

esta ilha, assim pela quantidade que recolhe de lamaras

diversas nas castas , como porque nella ha todo o genero

de frutas de Hespanha, principalmente a hortada, assim

como romaas
,
pecegos , figos, e toda a sortc de hortali-

ga. Os moradores sao mouros arabios , e a cidade e no-

bre em edificios de pedra c cal. Ha poi- toda a ilha tre-

sentas povoagoes. Desta ilha tomou o appellido a fami-

lia dos Baharens nesle reino, dado na India a Antonio

Correia pclos feilos que fez contra Mocrym , rei iiitruso

daquc'lla ilha. Oque mais a ennobrece e a pesca dos al-

jofares e perolas, que se faz em seu mar desde junho ate

agoilo. As perolas de-ta paragem se avantajam a todas
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as de outras partes, assim na fineza como nas aguas,

grandeza epropor^ao. No Congo vi algumas que mepa-
receram sem comparagao melhores que todas as que vi

nacosta da Pescaria alem docabo deCoriioiim. Cada an-

no se fazem quinhentos mil cruzados nesla pescaria , fo-

ra o grande numero de aljofares e perolas que se escon-

de eencobre. Tres logares ha celebres por estas pescarias

nooriente, como e Aynao na China, Manarjunto aCey-
lao, eesta ilha de Baharcm. A maior de todas e a que se

faz em Manar pelos christaos de S. Francisco Xavier

-

chamados Paravas, que povoam a costa da Pescaria. Ha
tambem alguns outros logares noestreito, em que sepes-

cam alguns aljofares no mez de setembro, mas em pou-

ca quantidade. Nanossa ilha deCaranja no norte se tem
achado era maos de CoUes Pescadores alguns aljofares,

que tiraram do rio entre a ilha e a terra firme, e dizem
que nao falta quem as escondidas fa^a aquella pesca. A
qual em Baharem e Manar se faz desta maneira.

Ajunlam-se dois e tres mil barcos na paragem onde

tem determinado, e posto oseu arraial junto do mar com
OS m.antimentos necessarios para o tempo que liaode gas-

tar na pescaria , assenlam o dia em que Ihe haode dar

principio : nelle fazem grandes festas, e com certas cou-

sas, que alguns feiticeiros trazido^ para isso langam ao

mar, enfeitigam os tubaroes de maneira que nao fazem

todo aquelle tempo mal aos mergulhadores. Feita esta

primeira diligencia, e achando que o dia e claro, o ven-

to pouco, o mar bonangoso, se repartem os barcos coa-

Ihando o mar em que ha aljofares. Cada barco leva duas

castas de gente ; mergulhadores que vao ao fundo , onde

em cordas estao as conchas , a que chamamos madre-pe-

rolas, pegadas no chao; e tiradores que servem de alar

acima os mergulhadores quando Ihes fazem signal: por-
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que e de s&ber que estes mergulhadores para irem logo

ao fundo levatn duas pedras grandes amarradas nospes;

e para virem acima quando o folego Ihes falta vao pre-

sos pelacintura com umacorda, cuja pontafica nas maos

dos tiradores que estao no barco. Chegado o mergulha-

dor ao fundo arranca as conchas
,
que vai raeltendo em

um taleigo; este cheio , ou em falta de folego, faz si-

gnal aos de cima com a mcsma corda que tem cingida,

e OS outros, como estao alerta, alam-no logo para o bar-

co : se se descuidam alguma vez , morre o mergulhador

sem remedio. Despejado o taleigo, torna a mergulhar,-

e acabado o dia vao para terra com toda a concharia, e

a enterram para que apodrega a ostra que dentro tem ;

e abrindo ao depois cada qual a sua cova e conchas, li-

ra o que acha nellas , ou sejam aljofares ou perolas. Se

bem lia alguns destes tao desUos em conhecer que con-

chas tem perolas, que la mesmo debaixo da agua abrera

com faca aquellas que Ihe parece terem-nas, e engolin-

do-as saem ao depois em terra com ellas furtadas a seus

donos, que sao os dos barcos, e tambem aos direitos. So-

bre a producgao das perolas ha uma opiniao mui accei-

ta, que eu nunca pude approvar, por mais que a quiz

tirar alimpo em um anno que estive na costa da Pesca-

ria ; e e que as perolas se geram do orvalho que cae do

ceu ante manhaa, oqual recebem as ostras, digamos as-

sim , vindo aquellas horas p6r-se sobre a agua, abertas

as bocas. Sera verdade; mas eu toda a diligencia fiz por

muitas vezes, mettendo-me no mar em que so faz a pes-

caria as mesmas horas em que cahia orvalho, e nunca vi

tal. E'como aproducgao doambar, sobre que haviaopi-

nioes tao erradas, como por experiencia se lem achado,

attribuindo as baleas o que se gcra no fundo do mar.

Mas tornando a pOr-nos na ilha Murzique e foz do Eu-
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frales ,
quero conlar uma dispula que live com um mo-

la persiano meu compassagciro no barco, homem Ictra-

do na sua lei , e visto na nossa.

Desejava e.sle muilo de tralar comigo malerias de

reli"-iao, nao me deixando niinca, nem ainda a horas de

comer, antes com murmuia^ao de lodos os arabios ma-

rinheiros se punha comigo a mesa, comendo o arroz que

o meu moQo guisava, sem escrupulo de Ihe ser prohibi-

do pela sua lei. Admiravam-se 03 oulros vendo fazer aquil-

lo a um homem letrado, e de quundo em quando nao

deixavam de Ihe chamar rafasi ou herege. Sabida a cau-

sa desla familiaridade, o mola queria por aquella viaaf-

feigoar-me de modo que Ihe nao negasse eu ao depois o

que determinava pedir-me, e era que me fizesse mouio

e ficasse com elle em Bagora , onde era chamado pelo

baxa com grandes promessas de acrescentamenloi. Esla

peligao me fez um dia depois de passar comigo oque di-

rei. Perguntou-me se Christo nos evangelhos fallava de

seu propheta Mahomed, assim comoeste fallava deChris-

to? Respondi-lhe que em muitas partes fallava Christo

do seu Mahomed, mas nao com a honra que este falla-

va de Christo no mogafo de sua lei
,

por nao a merecer

Mahomed, e Christo merecer muita mais daquellu que

seu falso prophota Ihedava. E declarando-lhe logoaquel-

las palavras de Christo por S. Matheus : Acautelai-voi

dosprophdasfalsos eembimteiros, disse ao mold que Chris-

to as dissera por Mahomed, Assombrado ficou omola com

tal exposigao, e virando-se para os seus Ihes dizia : Ve-

de a cegueira destes christaos que, tendo nos seus evan-

gelhos te>temunhos claros da vinda e santidade de nosso

grande propheta, nao as querem entender, antes -errar,

interpretando os evangelhos e palavras do seu Isai [assim

chamam a Christo] nao como pede a verdade, mas co-
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momais Ihes serve para sua perdigao. Aonosso santo Ma-

liotned > bafo de Deus , chamam profeta faUo , tendo-lhe

o raesmo Isai dado nome de espirito de verdade. So por

esta blasphemia rr.ereda esle afogado. £ logo tornando

amim muito enfadado mcdisse: Vos cuidais queeu nao

tenho lido os vossos evangelhos em arabigo? e que nao

sei mui bem os logares em que Isai falla nellcs de Ma-

homed? Por Joao diz no capitulo qiialorze, que rogara

ao pai , e elle mandara aos homens urn espirito consola-

dof que fique cotri elles para eempre. O pai era Deus,

pai detodos: o espirito consolador nosso propheta, oqual

Deus maiidou aomundo para oconsolar com sua lei das

afflicgoes em que estava, por nao poder guardar a lei

que Isai Ihe tinha dado aspera edura. Esta era ainlelli-

gencia que o mola dava aquellas palavras
,
que repetia

muitas vezes, insullando-me que respondesse : o que eu

fiz, provando-lhe que o logar allegado por elle se enten-

dia do Espirito-Sancto, e nao de Mahomed. Eargumen-

tava-lhe assim : Naquellas palavras que Christo disse a

seusdiscipulos faz-se mengao de pai : onde ha pai ha tam-

beni filho : vos dizeis que o pai alii e Deus : logo Deus

era pai d(^ Christo : logo Christo 6 I'llho de Deus : logo

em Deus ha mais de uma pessoa : o que tudo 6 contra

o que Mahomed ensina : e nao aos convem a vos dizer

que Mahomed disse mentiras, quando com o nosso evan-

gelho procuraes acredita lo de propheta verdadeiro. E as-

sim melhor vos esta ceder da ma interpreta^ao, que daes

aquellas palavras, do que conceder tanlos absurdos em

vossa lei edoulrina, como sSo haver Trindade em Deus,

e ser Chrislo filho de Deus.

Acudiu o mola a este argumento, dizcndo que Isai

diamava a Deus pai, como n6s lodos Iho podiamos cha-

mar, e nao por ser seu verdadeiro c natural filho. Ven*
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do que o mola dava esla escapula, passei ao segundoar-

gumento, que totalmente o couvenceu : era este. O Es-

pirito consolador que o Pai mandou ficou com os homens

eternamenle : logo nao e aquelle E^pirito consolador.

Respondeu o mola distinguindo a menor, e concedendo

que nao ficara Mahomed eternamente com os homeas

por pessoa, e negando que nao ficasse por doutrina. Mas

eu o apertei mais , mostrando-lhe que Christo naquelle

texto nao enlendia a ficada por doutrina, senao por pes-

soa
;

por quanto por doutrina elle mesmo ficava eterna-

mente com OS homens, que guardarao a lei da graga em
quanto o mundo for mundo. Por pessoa em quanto ho-

mem nao ficava, porque morria; e so o Espirito-Santo

como pessoa toda divina, que nao havia de morrer, po-

dia hear com os homens para sempre, Ainda o mola se

nao dava por ^ialisfeito, e passandc- dos argumentos ade-

sejos e profecias , dizia que so a sua lei havia de perma-

' necc-r no mundo, e que a de Christo nao duraria mais

que ale a vinda do seu Mahomed Mahadim, neto de

Ali, o qual converteria o mundo todo a sua seita. Aqui

me aproveitei eu da ligao que algum tempo li/e daspro-

phecias sebastianistica-, e pondo oencuberto ja na Syria,

ja na Paleslina, ja em Constantinopola, logo na Persia,

dava sua lei por acabada. Mas o mal foi que nem elle

cria as minhas prophecias de Bandarra, nem eu as suas.

E vindo as boas, por fim de disputas me pediu o mpla,

quizesse ser mouro
,
que elle me promettia da parte do

bacha de Bagora quanto eu quizesse para viver a la gran-

de toda aminhavida; eque se fosse me'a goslo Kieacom-

panharia ate Babylonia, onde com maior applauso fes-

tejaria minhaconiersao dsua lei, eo premio seria maior.

Agradeoi-lhe a boa vontade que me mostrava, a qual

cu disse Ihe fizcra senao cres5« que havia outra ^ida cm
3 *
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que se paga o mal que nesta se obra : e que se deixar o

cerlo pelo duvidoso, nao era de sabios ; deixar uina lei

seguramente verdadeira
,
qual era a que eu professava,

pela sua notoriamenle faba, seria de rnais dt:impruden-

cia, culpa lao enorme, que eu me corria nao sodea co-

melerj mas ainda de a considerar. Ouviudo-me os ara-

bios isto, e vendo que carregava o rosto , se enfadaram

com o mola por me lentar, dizendo que nao me devia

persuadir a ser mouro com promessas, senao convencer-

me com a> letras : e levantando-se todos marearam asve-

las para embocarem o Eufrales.

CAPITULO XVI.

Descreve-se JBagora e sen porto. Onde nasgam e

fenegam os dots rios Tigres e Eirfrates. Coma

por elles se levam para Turquia , Franga e

Italia as especiarias da India.

NaofallamosaquideBa^ora aveiha, oito leguasdis-

tante da nova e fundada por Atabad lUho de Garva em

tempo de Ali ; da qual se contam mil patranhas , como

haver nella cento e vinte mil esteiros, que sederivavam

dos rios Eufrates e Tigres, por virenl ambos alii concor-

rer, e que era maior que o Cairo; porque desta cidade

nao ha ja memoria, nem vestigio algum. Bagora a no-

va dista quatorze leguas [e nao trinta, como escreve Joao

de BarrosJ da barra dos rios Eufrates e Tigres
,
quando

ambos juntos se metem no mar Parsio, nao ao Jongoda

corrcDte delles , mas afastada um tiro de espingarda no
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fim do um e^teiro uberlo a mao, que paraservigoda mes-

nia cidade se abriu , em que podem entrar navios de re-

mos. Ebta era altura de 31 graus, e foi fundada havera

duzenlos annos
;
por quera , nao pude descubrir. E' po-

pulosissima , e passa de cem mil visinhos arabios , lur-

cos
,
persas , armenios

,
jacobitas , sabis, indostanes e de

toda anagao, que alii concorrem por rasao do commercio

com a India. Os edificios sao pela maior parte de barro

abelumado, e tao tezo que parece tijolo; mas as dos ri-

cos tem alicerces de pedra
,
que mandam vir da Persia,

por no terrilorio de Bagora nao haver nenhuma. Os pa-

gos do baxd sao formosissimos , e de pedra todos , com
muitas janellas rasgadas a nosso modo. Toda e murada

em redondo de altos muros de barro, com suas torresdo

mesmo. Havera em Bagora cinccenta mesquitas : a me-

Ihor dellas eadobaxa; depois desta e asegunda naobra

a igreja que foi dos padres Agostinhos, quando alii re-

sidiam. De madeira hanella muitafalta, etoda ihe vein

da India, por tambera a nao dar a Arabia, nem o raa-

ritimo da Persia, mais que alguma de palmeira
, que e

estreila e de pouco valor : a da India compram por gran-

de prego, e se vende a covados. Assim mesmo necesslta

que Ihe venha da India o ferro ; e por esta rasao usam

muito de chavcs e fechaduras de pau
,
que e cousa mui-

to galante. Tem esta cidade muitas ruas cubertas porci-

ma ao modo turquesco, nas quaes cslao as tendas dos of-

.ficiaes e logeas dos mercadores. Na sua praga foi a pri-

meira vez que vi vender gafanhotos , e tambem vi que

se levavarn as rebatinhas i cosem-nos em agua e sal , e

nao Ihes botarn fora mais que os pes e as azas : quando

navegam levam-nos por mantimenlo secos em jarras. Eu
OS comi , e achei serem muito bons para quem nao tem

outra cousa, como S. JoaoBaptistanao tinhanodeserto.
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A maior parte das ruas desfa cidade sao navegaveis

por esleiros, que manam do Eufrates , os quaes regam

com suas aguas as horlas e jardins, e dao agua paraser-

vigo das casas, correndo-lhe pelasportas. Asquintas, po-

mares e jardins sao de muilo prego, frescos e aprasiveis,

cheios de arvores e boninas, flores e murtas. Nao haetn

Hespanha fructa , que naquella cidade se nao aclie em

abundancia; e sobre i^so muita tamara. As sahidas de

Bagora sao, a meu ver, as mais recreativas do mundo

todo : ou sahiais por terra ou pelo rio em barco , ides

sempre a sombra de arvores vendoverdes palmares, gran-

diosos pomares , frescas horlas
,

graciosas flores
,

galhar-

das quintas, precipitadas correnles dos mais affamadoa

rios , remansos serenos decrislalinas aguas pelos esteiros,

barcos a vela, e de galhofa ; emfim tudo oque no mun-

do recreia. Se sao boas as sahidas^ nao ganham as entra-

das. Findo oestreito ou golfao de Bagora, se emboca por

sua barra, que e a foz do Eufrates , o qual nas primei-

ras sete leguas faz seu curso porentre paues alagadigos e

salgados : mas logo que se chega a agua doce, nao se

poem 03 olhos , de uma e oulra banda do rio, mais que

era juntos palmares econlinuados arvoredos, que tem por

di visas muitas casas de campo, e fortes para defensa da

entrada, que nao ajudam pouco para o agrado da vista.

O porto 6 segurissimo e tao capaz que por lodas as qua-

torze leguas que vac de Bagora a barra tem as naus fun-

do para surgirem : porem a entrada nao e facil, sendo

sempre necessario trazerem as naus pilotos dailhadeCar-

gue ; e estes mesmos se perdem as vezes , sem saberem

porque rio entram se pelo que chamam deGabao se pe-

lo de Catifa, ou pelo de Bagora: e a causa dislo e, que

no meio da barra ficam duasilhelas; porentre adeQue-

drc o a terra do Bagora, corre o rio de Catifa
;
por entrs
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a outra ilha e terras da Persia vai orio doGabao; een-

tre uma e oulra ilha desemboca o rio Eufrales, a que

chaniam de Bagora, no qual so hafundos para naus. Pa-

ra melhor o conhecorem temsuasbalisas, a que chamarn

bufias. Alguns pilotos ha lao destros que pelo cheiroda,

lama sabem em que rio esiao.

Cada anno vem aquelle porto quarenla c rnais naus

da India carregadas de roupas finas , ferro, madeira, pi-

menta, lacre, ambar, canella , crave, noz e massa, be-

joim e outras drogas; as quaes tern vasao para a Tur-

quia, e desta para Italia eFranga, pelas naus de estran-

ge! ros
,
que commerciam em Aleppo, Saida, Tripoli e

Smirna. Mas nao acodem a Bagora as mercadorias da

da India soraente, senao todas as da Persia, com quern

vitiinha , de Armenia , de Chaldea, de Mesopotamia, da

Syria > de Turquia e de toda a Europa , levando-lhas os

raercadores destas provincias pelo rio abaixo de Babylo-

nia. A meu ver , e Bagora a mais rica escala daquelle

mar, por acudir a ella todo o bom de poente e oriente.

Vivem nella mercadores tao grosses que se alii forcm

duzentas naus, a todas darao carga em um mez. Osga-

nhos comtudo nao sao tao grandes como em outros por-

tos : essa e a rasao porque hoUandezes nao vem aquelle

porto, por dizerem que nao ganham cento por cento. As

fazendas proprias da terra sao muitas caixas demarmel-

lada, muita lamara, e a mor parte do aljofar c butica,

que se pesca em Baharem pelos arabios de Califa e Bago-

ra.

O clima e entre bom e mau : no verao sao os calo-

res excessivos , e nos mezes que se colhe a tamara ,
que

sao Novembro e Dezembro, da uma casta dedoengana

gente, que leva em poucos dias. Os cursos de sanguc

nesta terra sao todos jtnortaes, e causados ordinariamen-
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te nos estrangeiros da agua dorio, que tern cslaproprie-

dade 5
pelo que e necessario bebe-^la com vinho

,
que

alii fuzem de passas do uva e tamaia, ainda que Ihe

vem muito da Persia, edas terras que ficam pelo rio aci-

ma muito trigo , cevada e legumes, fazendo aquella ci-

dade abundante de mantimentos. Louqa e pellames llie

vem de Babylonia, por commutagao da tamara que le-

vam de Bagora, a qual se concerla de varios modos

:

porque alguma colhem em pintando de vermelho, e co-

sendo-a no fogo em grandes caldeiroes, a poem depoisa

secar ao sol, ale que fique dura, e a esta cbamam con-'

gos, muisaborosos edoces. Deoutrafazemconservas, me-

tida em vasos cheios de gumo damesma tamara. Deou-

tra fazem \inho, vinagre , aguardente e mel : e a maior

parte deixam amadiirecer, e amas*ando-a uma com ou-

tra a guardam para su-lento ordinario
,
que o e de toda

a gente arabia. Nao dcixarei decontar neslelugar oque

acerca destas palrneiras de lamaras soube nesta cidade,

por occasiao de ver na praga venderem-se as espigas das

mesmas palmeiras em flor, que sao a modo de candeas

dos nossos castanheiros. Porguntei decjue serviam aquel-

las e pigas , e responderam-me
,
que era a ilor das pal-

m«-iras madias, sem aqual asoulras nao floreciam, nem

davam fruclo : pelo que era necessario enlremeter nas pal-

meiras de fruclo alguma daquella flor para carregarem

de tamara. Entao me deram a rasao porque havendona

India lanlas palmeiras da rnesma casta como as de Ba-

^ora , nao davam tamara, e somenle serviam de dar su-

ra para se fazer vinho; e a rasao era que nao havia na

India nenhuma palmeira macha , cuja flor fizesse as ou-

tras fecundas.

A fe que cm Bagora se professa ea do maldito Ma-

foma. Osnaluracs sao viciosissimos, e mui dados aopec-
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cado, por isso fiacos e sem valor. Vestem e comem a

arabiga : grandes cavalleiros, e para exercicio dacaval-

laria todos os dias a tarde ha escaramucas publicas em

certos rocios, onde todos os nobres e soldados acodem com

seus cavallos e uns covados roli^os com que seliramun'i

acs oulros. Sao amigos dos portuguezes mais quedene-

nhuma outra nacao , e Ihes fazem loda a boa passagem

na alfcindega, quando la vao com seus navios; parece

que em agradecimeulo das ajudas que anligamenle de-

ram a seus reis contra o de Gizaira eUircos. Consentem

igreja aos padies carmelitas descalgo* , os quaes fazem

muitos services a Deus na reduc^ao de grande numero

de hereges e scismaticos de todas as chrislandades orien-

taes
,
que alii vivem , ou vem no? mczes da mongao de

naus da India. O maior numero de christaos que ha em

Ba^ora sao os deS. Joao, chamados naquellas partes sa-

bis , OS quaes so prcsam de serem desctndentesdaquelles

que converleu o glorioso S. Joao Erangelista
,
que di-

zem chegou com os raios dasuadoulrina aallumiar mui-

tas terras do oriente. O nosso P. Joao de Lucena e des-

ta mesma opiniao, fundado no titulo da primeira cano-

nica, que antigamente era de S. Joao, aos parthos. Eu

porem , com licen^a de tao grande auctor, sou de pare-

cer que estes christaos sabis se chamam de S. Joao, nao

por serem convertidos peloEvangelista, senao porqueem

todas suas ceremonias procuram assemelhar-"se aoBaptis-

ta. Assim como elle baptisava noJordao, assim elles nao

baptisam senao no rio : e a forma das palavras que pro-

nunciam e esta : Eu te baptiso assim e da maneira que

baptisou a Christo o santo Baplisla. Accrescenta-se a is-

to que nao tern missa , nemaouvem,- o que senao acha-

ra em christaos nenhuns convertidos pelos apostolos. Ora

tern rauitas superstigoes judaicas: o que tudo mpstra sc-
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rem estes chrislaos daquellca que o Baptista converteu a

Christo nas praias do Jordao, e como Ihes fallou seu di-

vine meslre tao depiessa, e elles se retiraraui paraascor-

rentes do Eufrates no reino de Bombarcca , e Bagora

,

foram com o tempo apagando-se nelles as tintas da fe

,

que o sanlo precursor Ihes pregou. Nao comem carneal-

guma que outrem matasse, nao sendo seu sacerdote. Ba-

ptisam-se muiLas vezes no anno, enao Gommunicam com

nenhuns christaos dos orientaesj menos com mouros, aos

quaes tem mortal odio, vivendoentre elles. Oscasamen-

tos fazem na forma seguinle. Levam noivo e noiva ao

rio despidos da cinturu para ciraa , alli Ihes ajunla o sa-

cerdote ou ministro daquella ceremonia os pescogos poJa

parte detraz da cabeca , e dando-lbes umas certas panca-

dinhas nas cabegas com certo cajadinbo e certas palavras,

OS tira da agua, e manda para casas soparadas, onde es-

tao sem cohabitarem por termo deum mez : este acaba-

do, OS tornam a levar ao rio, onde os baptisam, e aca-

bam de casar.

Assim em Ba^ora, como no reino de Bombareca seu

visinbo, que hoje e do Persa, havera trinla milfamilias

dcsta gente : a qual no tempo que governava a India o

condc de Linhares Ihe mandaratn seus embaixadores

,

pedindo licenoa e navios para se passarem as terras do

estado ; a qual licenoa se Ihes mandou , e vieram mui-

tos a Mascate, donde se repartiram por algumas povoa-

qoes que tinliamos na Felix , e alguns passaram a Cei-

liio, onde foram muito boas soldados. A vidadesles chris-

taos de S. Joaoj naquellas partes, e de todos os officios

mecanicos, principalmente deourives, assim de ouro,

como de prata. As mulhcres sao alvas e de boas feigoes,

Bobre tudo muito castas: -vestem a pcrsiana e turquesa :

Irazem por galantaria furado o nariz por entre venta c
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a uso da terra. E lornando a nosso proposito.

Teve Bagora por muitos annos reis naturaes, que

senhoreavam muita parte daDesertaealgumas terras que

ficam entre a Persia e Arabia; mas reinando nella Ma-

hamed Asenan no anno de 1547, foi tomada pelos lur-

cos , depois de a terem sitiada por muitos dias, lanto por

mar, como por terra. E por mais que o mesmo rei com

ajudas do estado da India e de muitos senhores arabios

a quiz tornar a recuperar, nao foi possivel. A intenqao

que teve o turco em conquistar aquella cidade, foi para

dalli se fazer senhor, com suas armadas, de todo o eslrei-

to j como bem se viu das gales
,
que logo mandou sobre

Catifa, Baharem eMascate; masrebatidos seus designios

pelos portuguezes
,
que varias vezes o venceram no mar,

nao somente desisliu da empreza, mas ainda perdeu os

logares que tinha ganhado no estreito, tornando os ara-

bios a ser senhores de Ba^ora e Catifa : se bem de entao

para ca nao ousaram a se intitular reis de Bagora, mas

baxas , com alguma sujei^ao ao turco por remirem a ve-

xagao que o baxa de Babylonia Ihes pode fazer , man-

dando gente contra elles por terra. E posto que o turco

cria noyos baxas em cada um anno por todo seu impe-

rio; o baxa do de Ba^ora anda sempre na successao de

uma casa real entre os arabios , e quando morre o pai

deixa en* seu logar o fillio mais velho , o qual para ser

baxa nao tern necessidade mais que de uma simples con-

firmagao do turco. Sua guarda e de companhias dejani-

^aros, que o vem scrvir de Babylonia, por Ihes pagar

bem. Pode pdr cm campo dez mil cavallos , e quarenta

mil homens de pe
;

porque tem debaixo de sua jurisdic-

^ao todas aquellas terras que poisuiam os reis antigosde

Bagora. No mar tem mui poucopoderj mas podearmar
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cem terradas e tres ou qualro gales, que Ihe vi no esta-

leiro. O rendimenlo assim das ttrras como da alfandega

chegara a dlizentos e cincoenta mil cruzados por anno,

ao que se acrescentam os loubos que faz a seus mesmo?

vassallos em sabendo que tern dinheiro. Tern para si os

de Ba^ora que o seu bacha tern as chaves do paraiso, e

que pode por seu gosto dar a quern quizer dos bens que

nelle ha. Nesta boa ou ma fe ha alii pessoasque Ihedei-

xam por morte toda sua fazenda
,
pedindo-lhe que seja

servido mandar-lhe dar outra lanta na outra vida, oque

elle faz porletra eescriptura publica. Eisto baste de Ba-

9ora: digamos de sous rios.

Nasce o rio P^ufrates de um lago chamado Chieldor

giol , naquella parte da Armenia maior, que dizemos

Turcomania : aquelle lago fica no alto do monte Paria-

des, do qual tern larabem seu nascimento o rio Araxes.

Este corre a levante, e enLra no mar Caspio : e oEufra-

tes faz seu curso por um espago apoente, donde volta a

meio-dia, alravessando o nomeado monte Tauro para se

ajuntar com o Tigres. Antes de passar aquelle celebre

monte se chamava antigamente Pyxirato , e depois de

passado Omira, comoescreve Plinio. Osassyrios Ihe cha-

maram Armalchar ou Naermalcha, que significa o rio

real. O nome hebreu que lem na sagrada Escriptura e

Pharalh, que qucr dizer fortificativo. Joscpho Ihe chama

Phora , e hoje os armenios Frat , e os turcos M«rat.

O rio Tigres nasce em uma provincia da Armenia

maior, que Ptolomeu chama Gordene, c hoje Gurdi,

Joao de Barros da a esta provincia nome de Abilbegiao.

Joao Kaviaio, Solino e Boecio escrevem que seu nasci-

mento e om uma serra da Armenia, chamada Longo fi-

ne: mas merecem tao poiico rredito nisto como no mais

que dizem deste rio, confundindo-o com o Eufrates, e
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querendo fazer dc ambos um , somenle diverso no5 no-

mes , segundo os que Ihes dao as nacoes por onde ])as-

sam. O nome antigo do Tigres foi Sollax. Na sua fonte

onde corre \agarosamente se chamou Diglito. E quatido

se apressa , e correm com irapeto suas aguas, por rasao

delle Ihe pozeram os mcdos nome de Tigres, que entre

elles quer dizer sella ; e pela mesma causa e siguifica^ao

tern na sograda Escriptura o nome de Hidekel, que e

syriaco. Diglalh Ihechama Josepho : e os nomes moder-

nos sao varios, segundo asprovincias por que passa
;
por-

que Ihe chamam Hidecel, Derghele, Sir, e Set. Depois

de o Tigres sahir da Media, e de correr algumas leguas

de terra deshabitada , se metle no lago Arethusa, nao

entrando nelle o peixe que traz e cria em si, como uem
depois ao sahir do lago leva o peixe delle, por altos se-

gredos da natureza. Saido de Arethusa caminha direito

ao meio-dia, e marrando com o monle Tauro em parte

que nao tem sahida, se esconde por baixo da terra, e de-

pois de fazer seu caminho as escuras por largo espago vai

outra vez sahir perto deZoroanda, ea poucas leguas del-

la se torna a esconder debaixo da terra ate passar umas

serras que selhe oppoem ; vem depois apparecer nusdes-

habitados campos da Syria e Arabia , ficando-lhe esla a

mao esquerda, e a Mesopotamia a direita: chega a Ba-

bylonia cercando-a pela parte do poente , e nesta para-

gem tem duzentos e cincoenta passos de largo. Tres le-

guas abaixo de Babylonia selhe ajunta orio Diala, qua-

si tao grande como elle , chamado pelos mouros Fizao

[e e o que divide a Arabia da Persia, segundo Affonso

de Albuquerque nos seus Commentarios: mas ha-se de

advertir que isto e so verdade em quanto o Tigres se p6-

de chamar Diala , como se chama em Bagora Eufrates,

por este Ihe escurecer o nome depois de Ihe tomar as aguas].
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cercam a ilha Corna, onde ajuntando-se Ti^rres e Eufra-

tes perdem Diala e Tigres os nomes. Daqui sevai oEu-
frates mui pujante de aguas metier no mar parsio por

duas bocas, as quaes fazem a iiha Murzique, de que ja

fallei. E e tao forgosa sua correnle que vinte leguas au-

tes de chegarem as embarcagoes 4 sua barra se sente.

Estes famosos rios fazem habitavel ulguma parte da

Deserta naquella que fica em suas margens. Sa<^ nave-

gaveis, ale Babylonia, dcdainecas, barcas grandes, ladas

e rasas, que alojam muita fazenda. Para cima se vai a

sirga ; e a remo e vela para baixo. A terra a que cha-

mam Mesopotamia fica enlre clles, e delles tomou ono-

me, porque Mesopotamia vale tanto como terra entre

dois rios. Suas aguas sao sempre lur\a3 e barrentas: o

peixe mimoso e de bom sabor. O prirneiro capilao por-

tuguez, que com mao armada entrou por estes dous rios,

foi Belchior de Sousa , em ajuda do rei de Bagora, con-

Ira o de Gisaira, que e uma ilha a que os naturaes cha-

mam Vazet , visinha de Bagora, e a ullima que estes

rios fazem, onde esta a fortaleza de Corna, celebre na-

quellas partes, e forte por arte e nalureza. A' borda des-

tes rios por uma e outra parte ha algumas palmeiras de

lamara, mas em pouca quantidade : e as terras sao mui-

to ferleis de pao e cevada, por serem retalhadas com le-

vadas do Eufrates, que as regam e fertilisam. Nem fal-

tnm por ellas castellos e fortalezas , ou de turcos contra

arabios , ou de arabios para imj)edirem a passagem dos

lurco» pelo rio ; as quaes e forga que cheguem todas a?

embarcagoes, que por alii navegam, apagar diroitos da»

fazendas; c, se sao chrislaos, do suas pessoas tambera.
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CAPITULO XVII.

Como me 7'esolvi a deixar a viagem costumadct

de Bagoi^d pelos rios a Babylonia , e ah^aves'

sar aDeserta. D0ictddades que emcontrario

se propunham.

Corriam 29 de marqo quando desembarquei em Ba-
gora. Demandei logo o Padre Fr, Braz de Santa Barba-

ra, carmelila descalgo, que alii era vigario naquelle tem-
po, e para quern eu Irazia cartas do Congo: oqual, de-

pois de saber que su era religioso da Companhia [por-

que o trajo em que me via era de turco] me agasalhou

com tanto amor quanto eu sempre Ihe deverei. Edecla-
rando-me eu com clle sobre minha viagem , me deu no-

ticia de uma daineca [e barca das que disse no capitulo

passado quenavegam oEufrates] quepartia ao outrodia
para Babylonia , em que ia urn portuguez de Evora , o
qual depois decorrer vagamenle oserlao da India se em-
barcava para Babylonia sem outra bol^a mais que a da
confianga em Deus. Contentisdmo fiquei com tal nova

,

assim por achar companhia de portuguezes, como passa-

gem lao depressa para Babylonia em barca grande , que
e mais segura de ladrues por levar mais gente de armas,
ainda que fosse inais vagarosa. Fiz logo chamar odaine-
queiro

, e me concertei com elle sobre os fretes que Ihe
havia de pagar por mim e pelo mogo que trouxe do Con-
go. Concerto feito e eu embarcado tudo foi urn. Posto
na daineca ^i que nem jeme nem carga tiuha ainda, e
que a parlida havia de scr mais tarde do que se imac^i-

nava. Toruei-me en lao a cidade , e desfazendo o concer-
to cobrei meu clinheiro, que vinhu u ser cincoenta abas-
es, moeda da terra, que nanossa fariam nove mil reis.
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Perdida pois esta ocoasiao de daineca, e tambetn a

esperanga de parlir tao cedo outra, me rcsolvi a nao ir

pelo rio a Babylonia, como se costuma, com muilos va-

gaies e tambem perigos. Offerecia-se occasiao de ir por

terra sera perigo , se quizesse esperar um mez
;

porque

elle passado havia o bacha de mandar um presente ao

grao turco, que constava de urn elefanle vindo da In-

dia , o de cinco cavallos de Lasah , comboiado tudo por

duas companhias de cavallos janigaros , em cuja compa-

nhia eu poderia passar sem risco e sem muitosgaslos. Po-

rem como assim as esperas como as jornadas haviam de

ser comtanlo vagarquanto e oque poem oselefantes em

se bulir, eeii era impacienle de detenga, tambem rejei-

tei esta occasiao, elevado do desejo eimportancia done-

gocio a que vinha a este reino, comecei a informar-me

de alguns arabios se poderia passar a Babylonia metten-

do-me pelaDeserta. Tcdos mediziam que seria umaem-

presa temeraria, eda qual nunca poderia sair bem, por-

que nao duvidavam deme succeder a mim o mesmo que

a todos aquelles que a intentaram , os quaes furam mor-

tos , ou roubados e mal feridos; e se algum escapou das

assaltadas dos alarves , nao se livrou da morte que o sol

e as necessidades do caminho Ihecausaram. Como se vi-

ra havia poucos annos no padre Fr. Cypriano, da Ordem

de S. Francisco, morto a sede no segundo dia de via-

gem ; en'outro portuguez que com elle ia, chamadoDo-

mingos Fernandcs , o qual niandava a este reino com

cartas o capitao geral dos galeoes, e depois dignissimo

governador da India, Luiz de Mendonga Furlado, cujo

credit© era tao grande naquellas partes que, rnorrendo o

portuguez em Bagora, para onde voltou, morlo o padre

eeu companheiro, nao faltou alii quern Ihe encaminhas-

58 6uas cartas paru este reino [aonde chcgaram] sem ou-
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tro respeito tnais que o de nao se perderem as cartas de

um capilaio que tanta farria tinha adquirido, nao so na

India, mas no mais relirado porto daquelle estreito, que

e o de Bagora. E tornando ao que dizia.

Punham-me outro sim diante dosolhos osexcessivos

gastos que de for^a havia de fazer. Representavam-me a

difficuldade que havia em achar um arabio fiel, do qua!

eu podesse confiar minha vida , tomando-o por pilolo da

Deseita : a pouca saude que eu entao moslrava ter, sen-

do necessaries para aquelle caminho corpos deferro; que

se acertasse de adoecer no caminho tivesse por certo que

com a saude perderia a vida; porque nem acharia quern

me curasse, nem povoa^ao onde me recolhesse, salvo al-

guma cova de leoes e tigres, unicas estalagens ephisicos

unicos da Deserla. Que havia ja annos que nao passa-

vam caQlas de Bagora para Babylonia por terra , corao

d'antes costumavam, desenganados os mercadores de que

nao podiam deixar de enconlrar grande poder dealarves

que astomassem e roubassem, como muitas vezestinhaoi

feito e elles experimentado. E que se muitos centos de

homens armados e juntos em cafilas se nao atreviam

aquella passagem , como a poderia eu fazer so com tres

companheiros?

Estes eoutros inconvenientes encontravam meusde-

signios : estes eram os perigos a que me havia de offere-

, cer se quizesse levar adiante meus propositos. Confesso

que me vi perplexo eduvidoso no que devia fazer. Ode-

sejo era de atravessar a Deserta; as rasoes em contrarip

tinham muita forga : em fim eu me deliberava a ir, e

logo me tornava a arreponder. Quando nisto chega do

Coraorao um correio mandado pelos hollandezes com a

primeira via das cartas
,
por que avisavam aos Estados-

Unidos da perda de Cochim , succedida em 10 dc janei-
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ro de 1663. Estas cartas havia de mandar logo o padre

carmelita a Alepo por uma posta, nao so por Ihe virem

encommendadas, senao porque tem paga da companhia

hollandeza so para este fim de Ihe remetter as sua^ car-

las por terra ao seu consul da Syria, oqual as envia por

mar a HoUanda. Acrescentaram-se enlao os motivos que

eu linha para apressar minha viagem , a fim de que ti-

vesse SuaMagestade a nova daperda deCochim nomes-

mo tempo que HoUanda deseu ganho, havendo que po-

derla ser bcra necessario este aviso antes de se effeilua-

rem aspazfes com HoUanda. Tomada pois esta resolugao

sem mais detenga mandei logo comprar cavallos para

mim e para o porluguez de que ja fallei, que tomei por

meu mogo em logar do que trouxera do Congo , e para

um lingua que havia de levar. FaUava somente piloto

que me guiasse e fosse homemseguro: deparou-me Deus

um velho por nome Agi Deb, o qual se bem repugnou

ao principio, por lemer os alarves, que dizia omalariam

se soubessem que passava gente estrangeira por suas ter-

ras sem Iha ir entregar; comtudo deixou-se veneer dos

rogos do padre carmelita e da boa paga que eu Ihe pro-

mettia, e ficou comigo de me levar ate Babylonia. Nao

quiz concertar-se ate Alepo, por dizer que nao presumia

de mim que podesse aturar tanto caminho daquelle mo-

do. Assentamos que o dia da partida fosse segunda feirn

9 de abril, e cada qual tratou de se fazer prestes. Mas

antes que nos ponhamos ao caminho farei um capitulo,

no qual descreverei a Arabia Dcserta e os costumes de

seus habitadores, mais ao cerlo e largamente do que ale

agora a descrevcu nenhum oulro, por falta de noticias

intuitivas
,
que eu live de quasi toda ella.
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CAPITULO XVIII.

Dd-se plenarla noticia da Arabia Deserta , dc

seus hahitadores , trajos e costumes : e do modo

com que por ella se caminha.

Arabia deserta e uma das tres em que se divide a

Arabia. Os hebreus Ihe chamam Chedar. Confina pelo

oriente com as montanhas de Babylonia e com parte do

mar persico : pelo norte com Mesopotamia junto do rio

Eufrates : pelo occidente com Syria e Arabia Petrea : e

pelo meio dia com asserranias da Arabia Felix. Decom-

prido tera tresenlas leguas. Ha nella grandes solidoes, e

incultos desertos j'supposto qae em aigumas partes efre-

quentada de logares e muitos moradores, principalmente

jtinto ao rio Eufrates , e montar.has da Felix ; porem a

parte que se eslende para o meio dia e toda cuberta de

vastos e cangados areaes , nao se achando por espago de

tresentas leguas uma so pedra nella , arvore ou erva, ca-

minho , nem carreira : pelo que os que caminham per el-

les , de forga haode observar o curso do sol 8 das estrel-

las
,
para se nao perdcrem. Seemquanto se caminha por

este deserto sobrevem ventos que corram muitos rumos^

levantam as areias ate as nuvens, e deixando-as depois

cahir como chuva enterram os passageiros 5 e nao Ihes

comendo os corpos , faze« delles carne momia ou mir-

rha. Eu vi um homem inteiro, sem Ihe faltar parte al-

guma !5o corpo, que tinha mirrhado ncstas areias. jEsta

mirrha e provadissima para soldar partes quebradas , be-

bida em vinho. Agua doce nao a ha por aquelle deser"

to, mais que pouquissimos pogos abertos no arnl pelos

alaives em alg«m itempo-que Ihes scrviram: os quaes co-
9 «
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podre e de mau cheiro : dista sempre um pogo do outro

dois dias de caminho j e se o piloto nao e muito destro,

que saiba dar com elles, nao ha senao morier de sede,

Passado o inverno ficam alguns lameiroes com pogasde

agua doce por algum tempo; porem como as feras sao

muitas, gastam-na em breves dias. A incrivel mullidao

de bichos e feras
,
que ha na Deserta , se coUige de toda

ella estar cruzada e retalhada de pegadas suas
;

porque

como de todo aquelle recondito sertao venham beber ao

Eufrates, caminhando por issomuilas leguas
,
quern faz

caminho por aquelle sertao e rio, \e todas suas pegadas.

e ainda as mesmas feras, leoes, tigres, ongas ,
javalis

ferissimos, lobos e outras desconhecidas castas de bichos

de prea, as quaes se sustentam pela maior parte unsdos

outros , e tambem dos gados dos alarves e arabios
,

que

vivem a borda do Eufrates
,
quer Deus que nao sejam car-

niceiras; que a terem ja gostado de came humana, nin-

guem Ihes pararia. E' bem verdade que, como nao se p6-

de saber ao certo se a tem algum comido, e necessario

acautelar de todos.

De aves na Deserta ha algumas de tao notavel gran-

deza
,
que no corpo excedem ao de um carneiro : sao or-

dinariamente de varias cores , e todas tem os pes de pa-

to, tamanhos, que dizem com o corpo. Ha tambem mui-

tas emas , e abestruzes
,
patos , e gangos incrivelmente

grandes , criados no Eufrates. Estes sao o mclhor signal

de haver perto algum lameiro com agua, quandoseveem.

Ld ja perlo da Syria se acham aguias reaes , falcoes , e

uma infinidade de certos passaros , a que os turcos cha-

mam cattas , maiores que trocazes : estes porfalta dear-

vores criam no chao, c como sao muitos, a cada pas-

80 se ftcham. seus ninhos e ovos, que servem de re-
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fresco aos que fazem caminho por aqiielle deserto. Nem
aves, nem feras fogem muito dagente; antes se deixam

estar vendo-a, como cousa nova. Ja os tigres , chegam-

se tanto, que nao ha affasta-lo3, nem com gritos, nem

com amea^os de tiro, o qual se Ihe nao faz, porque se

nao caem logo no chao raorlos , matarao vinle homens

juntos. Deus nos livre de um tigie ferido, quelevantan-

do a Cauda por bandeira aquadra, tos faz cruelissima

guerra. Os leoes nao sao lao afoitos , nem atrevidos.

Tres castas de gente sao as que habitam o povoado

desta Arabia : turcos e arabios
,
que vivem em casas de

barro ao longo do rio, com alguma politica, e alarves,

que tem suas moradas e assentos nos mats escusos loga-

res do deserto, sem povoagoes fixas, nem outras casas,

que umas pobres tendas de campo armadas sobre quatro

pans que apenas os defendem dos raios do sol, e dachu-

va; e ainda estas mudam acada passo ; oque tudo nas-

ce de nao quererem que se saiba a sua vivenda , e fal-

tar-lhes muitas vezes a agua nos pogos
,
que abrem pa-

ra beberem. Os primeiros vivem de suas lavouras e ga-

dos , estes segundos de roubos e lalrocinios
,
que fazem

nas cafilas e terras visinhas; nao se cansando com mais

que com terem bons cavallos eeguas aturadoiras detra-

balho, fomes e sedes , nas quaes discorrem por toda a

Deserta , Chaldea , Mesopotamia , Syria e mais pro-

vincias visinhas , assaltando quanto pas?a pelas estradas

:

e quando nao acham que furtar nos estranho?, dao nas

vivendas uns dos outros
,
para se nao recolherem a casa

sem presa
,
que seria grande afronta para elles. Por es-

ta causa tem tambem guerra entre si muitas vezes. -J"

Quando fallam parece que pelejam, e que a falla

Ihes sahe do intimo das entranhas. As saudagoes sao com

osculo na face ^ dando as maos direitas com muitas par-
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landas. O seu tirar de chapeu e p6r amao direita sobre

o coraqao , e dizer : Salamale con xabalker. Quer dei-

zer; Deus vos salve e de saude. O veslido , comeqando

pela cabega , e um veu de tafeta preto sobre ella, ao mo-

do que no principio de algumas horas e breviarios vi ja

pintado elrei David. Na cabega nao criam cabello, se-

nao que a rapam cada dia a navalha. Somente da bar-

ba nao tiram nem cortam u:u so cabello : os das maqaas

do rosto arrancam com Lenaz , se a tem, e quando nao
,

com a unha. Os olhos trazem sempre cheios de cazol.

Por cabaias trazem sobre as carnes umas tunicas lar-

gas de mangas compridas, e que Ihe caem tanto abaixo

como as dos padres agostinhos. A cintura nao apertam

,

nem homent, nem mulheres. Sobre eslas tunicas vestem

umas samarras de pelles aomodo dosnossos pastores. Os

calgoes sao u<nas siroilas afuniladas ate ocalcanharj pes

desc;algos. Os que naousam de samarras, sobrepoem can-

bolis, que sao como capotes largos sem mangas, tecidos

de la decamellos, cousa boa para despedir aagua. Estes

cambolis nao haode ser deoutra cormais queparda, com

listras brancas entresachadas : e por esta divisa se dislin-

gucm bem os arabios da Deserta dos que o nao sao

;

porque os demais costumam trazer cambolis pretos. Nas

maos andam ordinariamente com uns cajadinhos, tan-

to mais brincados, quanlo mais graves sao osque os tra-

zem. A cor e a dos ciganos, assinl em homens , como

mulheres: estas vestem umas tunicas azues com as man-

gas de mais de cinco palrnos de largo, sem alguma se

cingir, nem aperlar, d^o^algas de pe epcrna. Porgalan-

taria trazem os cabellos soltos e espalhad**, e na cabe-

^a um \6u , como «s homens, langado ao desdem, de

cor azul ou negra. Asjoias q*ie alguma traz, nao saoao

pescoQo
,

peito , ou nas orolhas, senao dependuradas por
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um cordSo, que desce da cabega sobre opeito esquerdo.

Estas joias Ih« da o marido quando se recebe.

As armas destes arabios sao langas compridas , e de

aneme^o, as quaes nao largam nunca da mao, nem ha

cousa que tanto Ihes leve osolhos como uma boa hastea

para langa. Tambetn usam de arco e frecha, alfanges e

magas deferro, que accommodam debaixo das pernas

quando cavalgam. De armas de fogo nao tern uso. Os

que nao andam a cavallo, que sao poucos, e vivem jun-

tos dos rios, nao tern outras armas mais que paus tosta-

dos. Sao grandes cavalleiros e criam os melhores caval-

los do mundo ; mas gostam mais deandar emegoas, pot

nao serem sentidos com os riachos dos ca\ alios ; os seus

trazem sempre desferrados , assim porque nao lem quern

Ihos feire , como porque se nao confundam os rastros da

sua caVallaria com a dos estranhos
,
que logo conhecem

pelos signaes que deixsim nochao asferraduras. Saogen-

te de muito trabalho, enxutos docorpo, grandes cagado-

res e de valor , muito temidos de todos os outros arabios,

e mais dos turcos, que se nao atrevem a passar aquella

Deserta senao com grosses combois de cavallaria. As mu-

Iheres correm tambem a cavallo como os homens para o

que se ensinam de meninas.

No comer tralam estes alarves que haja mais fartu-

ra que regalo, curando mais da quantidade que da

qualidade. Gostam muito de assados , e os seus sao de-

baixo das brasas , como magusto de castanhas ;
porque

fazem fogo ate haver brasas, logo poeentreellas eochao

quente o cabrito ou carneiro , came de vacca e o mais

que lem com pelle e tudo , e deixando-o estar ate se as-

sar, depois Ihe esburgam a pelle, e vao comendo acar-

ne. Usam muito da de cavallo, quo tem por mui sabo-

rosa. Os cosidos sao em agua, e sal, que tem da terra :



136

OS frilos em manteiga. O peixe cozera com passas de

uvas, eos ovos fregem com leite azedo e manteiga. Nes-

te guisado achei que tinham as vezes bom gosLo. A me-

sa e o chao, a louga uma escudella em que todos met-

tem a mao esopeteam. Alguns usam de colheres de pau

para o leile azedo e coalhado. Se tern agua , lavam as

maos e as alimpam em si; se nao a tem , o nojo e pou-

co. Antes e depots de comer tomam uma cachimbada de

tabaco. No convidar para a mesa a outros sao tao faceis

como em se darem por convidados. Entre elles e signal

de agradecimento arrotar na mesa
,
porque dizem e dar

mostras de que estais satisfeito. Nenhum escrupulo fa-

zem de comer com christaos , contra toda a supersligao

e costume dos mahoraelanos, lurcos e arabios. Nem sao

tao observantes da sua lei que fagam as oragoes ou na-

masis que ella manda ; sao mouros por uao deixarem de

ter alguma lei.

Na cobiga sao singulares : cobigam quanto veem, e

o pedem, ou tomam se podem. Vingativos sobre manei-

xa : se uma cafila Ihe matasse um arabio, nao se satisfa-

riam com matar dez edoze homens della. Tanto sentem

matarem-lhe um cavallo como se Ihe matassem um pa-

rente, porque sao de grande prego aquelles em que mon-

lam. Nao os tenlio por tao luxuriosos como osoutrosara-

bios, e cuido que os mats delles se contenlam com uma
ale duas mulheres. O que faz pasmar e a hospitalidade

daquelles barbaros comque recebem eagasalhara emsuas

pobres tcndas os peregrines e passageiros que por algum

caso vao a ellas : dao-lhes de comer quanto ha cm sua

casa, pensam elles mesmos as bestas, sem por nenhuma

destas cousas Ihe pedirem nem um real ; e se quizerdes

estar com elles um mez nao vos haode fazer mau roslo.

Ao despedir pedem-vos perdao dc nao terem feito o qu«
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deviam : mas em vo3 apartando delles fuitam-vos a vol-

ta , e vao-vos esperar para vos roubar : podendo-se dizer

destes que gostam mais do furlado que do dado j ou que

furtam o carneiro edao os pes per amor de Deus. A pa-

lavra que uma vez dao guardam inviolavelmente. Para

Teconhecerem se a gente que vem ao longe e amiga ou

inimiga , adiantam-se dois ou tres delles do demais cor-

po ou batalhao, e girando com os cavallos a meia redea

de uma ptira outra parte esperam que os outros fa^am o

mesmo : se o nao fazem , conhecem que sao inimigos , e

se poem em ordem depeleja; ou fogem se o poder e de-

sigual. Keina muito a soberba naquella sua mispria. O
mais vil destes alarves a cavallo quer que todos se Ihe

humilhem ; entra e sahe por uma cafila com tanta con-

fianga como se fosse senhor della. Chamam-^e senhores

da campanha e na verdade o sao, sem que o poder do

turco, empenhado por vezes em os sujeitar e livrar suas

terras de tal praga , consegiiisse cousa alguma : nem e

possivel, porque se vao contra elles dois mil turcos, el-

les se ajuntam doze mil : o se o turco manda um exer-

cito, elles vivem no deserto, onde nao ha agua para be-

berem cem homens
,
quanto mais um exercito. Demais

de que nunca ostomam de repente, por terem vigias em

lodas ascidades, que osavisam de quanto scintenta, en-

tra e sae nellas. Disse-me um turco que nao rendia tan-

to Jerusalem ao grao senhor quanto era o que gastava

nos presidios que tinha em fortes contra os arabios por

todas as provincias orientaes nos passos mais apertados.

Desde Ba^ora ate a Natolia ou Cilicia, desde Palestina

at^ Armenia nao ha caminhar seguro destes ladroes. q

Ainda quedisse ja dabondade de sens cavailosy nao

disse quanto e necessario para se fazer delles o conceito

que merecem, Primeiramente ssio muifo bem feitos, al-
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tos e de poucas carnes: as venlas sempre cheias de ven-

to
,
que continuamente estao assoprando. No correr sao

gamos, namansidao unspombos, nocomer parcitisimos

;

porque oscostumam de pequenos acomer uma s6 vezeti-

tre dia e noite , e nessa uma pouca de cevada. Bebem

cada dois, e mais esperam se nao acham agua : tao for-

tes quanto se pode colligir do meu , o qual era da com-

marca de Lasah, onde ha os de melhor raqa : aturou-me

vinle e tres dias de caminho por aquelle desefto, comen-

do por ongas , e bebendo cada dois dias , e marchando

dezenove horas entre dia e noite, com mais de seis arro-

bas em cima de si. Nunca quiz correr que ao primeiro

signal se nao arremegasse a carreira : nunca Ihe toquei

com espora, porque nao era necessaria, nem por alii se

\ia; e mais nao era dos melhores nas partes. O mesmo

e ver um daquelles cavallos correr outros que elle que-

brar as sol I as por dar carreiras. Costumam-nos a passar

OS rios a nado com os cavalleiros em cima ; e andam ja

tao destros que passam os alarves rios precipitadissimos

sem outras pontes. Outros estao eusinados a brigar com

os cavallos dos iniraigos; e assim o mesmo e come^ar-se

a peleja que elles fazerem seu dever com patas edentes.

Nunca dormem debaixo de coberta , senao ao sol e chu-

va, presos por \jm pe. Ha cavallo naquella Deserta que

cheira a agua uma bra^a debaixo da terra, ecavando com

as maos faz signal ao cavalleiro para que a descubra.

Trazem-nos ordinariamcnte todos veslidos de borel, abrin-

do-lhes s6mente dois ilh6s do tamanho dos olhos, e a lar-

gura da boca, por rasao das raoscas e mosquitos, que sao

por alii tao crueis que de uma picada liram sangue co-

mo se fosse sangria. Presam-se os senhores turcos de te-

rom defies cavallos dos alarves, e os compram r grande

prcQo. O bacha do Alepo, oslando eu naquella cidade

,
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€oraprou um por mil patacas eo mandou de presenle ao

grao visir
,
que e en^ve turcos o que em Hespunha con-

des-duques. Um so mal tem esles ca valios , e e serem

desenfreados, o que cuido provem assim de serem fortes,

come de os arables Ihes porem pequenos bocados nos freios.

O governo supremo destes alarves esta em uma ca-

be^a a que podemos chamar rei dos ladroes. De mais

desta cabe^a, que e sobre todas, tem cada cabilda ou tri-

bu a sua, a que chamam xeqae. O rei antigamente te-

ve sua cOrte na cidade de Diana, nao longe da de Ana,

junto ao Eufrates : porem desde os reinados de Aborice

e Corali, pelos annos de 1580, em que alternadamenle

turcos e persas foram senhores de Ana, se reliraram es-

tes reis arabios para o sertao do deserto dois dias de ca-

miaho de Ana e duas leguas afastado do Eufrates , on-

de vivem entre uns medaos de areia : nem ja poJem lor-

nar a morar em povoado, por quanto no dia de sua co-

roa^ao juram de viverem sempre no deserto em tendas

de campo. O rei que governa ao presente se chama Esa-

mel, o qual tera de idade quarenta annos, rosto com-

prido e grande, c5r baqa, olhos pequenos, barba larga

e povoada, de condi^ao ecatadura terrivel esoberba. Na
cabe^a traz uma touca cingtda , com um rabo de seda

que Ihe desce pclas costas como trangado, e sobre cada

orelha uma ponta da touca. A camisa e de seda branca

e fma, com listra da mesraa azul e vermelha; epor cin-

touma fivela decouro muito larga: aifange e adaga com

bainhas de prata muito bem lavrada. Da ftvella Ihe des-

cem por duas cadeas de euro os sellos maior e menor em
que estao suas armas e nome que imprime, e vera a ser

Xech Esam«l. Nos pes ^apatos laranjados, e por capa

um cambolim como os mais, e seu cajadinho nas maos.

E' poderoso em gente, mas pobre de fazenda , eain-
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da a gente nem sempre Ihe obedece, salvo see para cou-

sas de seu proveito ,• mas p6de por em campo, se Ihe im-

port ar , vinte mil cavallos. De rendu nao tern mais que

OS quintos dos furtos de seus vassallos, e os direitos que

toma as cafilas que passam pelo deserto 5 os quaes direi-

tos iiatO sao sabidos, senao a arbitrio do mesmo rei, que

pede o que Ihe parece, e as vezes 03 arrecada duas etres

vezes da mesma calila, mandando-lhe sair ao encontro

sua genie naquellas paragens em que nao ha agua mais

que em alguns pogos , os quaes elles primeiro occupara

,

edepois deffendem as cafilas ate que osmercadores epas^.

sageiros desesperados Ihes dao quanto querem. Demais des-

tes direitos que a torto ea direilo arrecada o rei lisamel

das cafilas que passam , e herdeiro forgado de quantos

morrem no deserto, ou seja de morte natural ou violen-

ta
;

pelo que em alguem morrendo na cafila logo elle o

sabe por suas espias, e manda buscar o fato do defunto,

levando ordinariamente com a fazenda dos mortos a dos

vivos, achacando-lhes que a roubaram aos mortos. Epor

esla rasao nenhum mercador das cafilas quer que odoon-

te Ihe morra na sua tenda
,
poique fica perdido e com

obrigagao de dar con la da fazenda alheia com risco da

propria. Por qualquer success© destes faz logo esperar a

cafila um mez no mesmo logar , tendo-a cercada de ca-

vallaria para que se nao mova ate elle alcangar o que

.quer.wfi'> CfuM-j:

De vaiios modos se caminha pela Deserla : a caval-

lo , em camellos e em dromedarios. Estes nao sao oulra

cousa que uma especie de camellos, e so differem no ta-

manho do corpo, ligeireza no andar e velocidade no cor-

rer. Os dromedarios sao mais pequenos de corpo que os

camelos, eandam triiita leguas em um dia : os camellos

nove ale dez nao maisj mas ha muito poucos : a mim
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mc vendiam um por duzentas patacas em Bagora, e es-

live para atravessar nelle a Deserla ; mas nao me atievi

a soffrer a desinquietagao de seu andar, que moc todo o

corpo. Sobre si leva a agua que hade beber nocaminho,

e come os espinhos e carrascos que acha: sc nao os ha,

jejua dois e ties dias, sem por isso desfalecer. Servem-se

delles OS arabios e senhorcs mouios para avisos. Em ca-

mellos caminhara os que passam nas cafilas , accoramo-

dados sobre a carga [que levam de ilharga os camellos]

em uraas como caixas de liteira , em que cabe uma ca-

ma ao comprido. Se riao fora o mau andar do camello,

nao havia melhor modo de caminhar. Os que fazem aquel-

les caminhos em cavallos e emcompanhia das cafilas, ou

arriscando-se tanto como eu mearrisquei com alguns com-

panheiros e um piloto do deserto : boas armas de fogo e

odres corlidos eseguros para levar aaguadebaixo dabar-

riga do cavallo. O roteiro dos caminhos diversos que se

podem lomar diremos adiante.

CAPITULO XIX.

Como sahi de Bacord com ires companheiros,

Ajimtam-se-nos mats tres arahios que iam pa-
ra Simauoa. Conto men, caminho dia por dia.

Comprados os cavallos necessarios para mim
,

para

o portuguez que alii tomei , e para o lingua
; que o pi-

loto ou xauter, que val omesmo na lingua arabiga , ti-

nha uma egoa persiana em que ia ; feitos os alforjes de

biscouto tao mal cozido que sabia a. massa , um pedago
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de queijo e algumas cebollas, que era o que so se podia

levar e oque s6 havia para cinco dias, que nao faziamos

coata dechegar apovoagao: presles assim mesmo oschi-

queis, que sac umas borrachas de agua que pendem do

ar^ao da sella, e tomada a garupa cevada para comerem

08 cavallos outros tantos dias; faltava somente o xauter

Agi Deb, para montarmos a cavallo e nos pormos a ca-

minho. Mas nao tardou nriuito, porque pelas cinco da ma-

nhaa do dia assignado nove de abril de 1663 entrou pe-

la porta dentro a cavallo com uma langa na mao direi^

ta, vestido como pedinte por nao arriscar melhores ves^

tidos, enos mandou sair para fora. Fui-me entao aigre-

ja despedir da Virgem Senhora orago delia , e logo do

Padre Fr. Braz de Santa Barbara
,
que me tinha obri-

gado muito com seua religiosos e honrados termos nos

dias que em sua casa me hospedei : acompanhou-me ate

as portas da cidade que ficam ao jx)ente , e alii nos de-

mos OS ullimos abragos. E subindo nos cavallos fomos sa-

hindo pela porta da cidade fora quatro homens, dois ves-

lidos a turquesca, dois a arabiga, todos bem arniados de

armas e paciencia para sofrer os rigores do sol e das areas

da Deserta
,
que comega logo fora das portas que ficam

ao poente de Bagora. Levava o xauter sua langa ; o tur-

giman \jquo e o lingua em turco e arabigo] levava duas

pistolas e uma clavina ; o portuguez pistolas c espingar-

das ; eu pislolas e clavina ; fora alfanges que todos leva-

vamos de uma parte da sella debaixo da perna, e daou-

tra banda tambem amarrada uma maoa dc ferro. Tanto

que na cidade se soube que havia avenlureiros da Deser-

ta fque ate aquelle tempo nao se sabia, por evitar avi^

?os -aos alarves que Ihe maodariam suas vigiasj e cstes

francos j^assim chamam aos christaos, e a christandade

franqnia] e bem arniados; sairam alraz de nos Ires ara*-
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bios dos que vivem junto do rio Eufrates nesta Deserta,

montados em suas egoas, echegando a nos disseram que

nos haviam de acotnpanhar ateSimauoa, seis jornadas

dalli. Cadaqual, segunJo seu costume, trazia uma langa

na mao. Ao principio fiquei receoso da companhia por

temer que nos fizessem alguma onde menos o cuidasse-

mos ; mas segurando-me o xauter que era gente de paz
,

eque por se nao atreverem air sos para a sua terra, nem

acharem embarca^ao para ella , se apro\eitavain de nos-

sa companhia , fiquei mais desassombrado , eme offereci

para oslevar ate onde quizessem. Veja-se quao arriscado

e este caminho
,
pois tres arabios naturaes da Deserta se

nao atrevem a faze-lo sem mais companhia.

Fomos caminhando todo aquelle dia sem descangar.

Era o sol ardentissimo, vento nenhum. Odescostume de

andar a cai'allo e a furia dos mesmos cavallos, que nao

havia ftmedio ter mao, causava grandes dores nocorpo

;

e tudo isto nao era mais que a primeira mostia da De-

serta. Sobre a tarde declinamos para a mao direita, on-

de ficava o Eufrates e uma povoagao perto delle chama-

da Der. Appareceu esta a uma vista, e os companheiro?

arabios endireitaram para ella. Seguia-os o meu xauter,

e a mim doia-me o cabello, porque me tinha dito em
Bagora que comprasse cevada para cinco dias, que tan-

tos haviamos de por ale a primeira povoagao , e agora

via que demandava esta que era defmissimos ladroes, os

quaes, se a entrada vos nao roubam, a saida vos espe-

ram. Nao deixei decommunicar este meu receio ao xau-

ter, o qual me desassustou e segurou com dizer que os

arabios nossos companheiros tinham naquella povoagao

eoohecidos , e que o governador della o era rauito seu;

e sobre tudo que elle os havia de acompanhar, por Iho

pedirem. Estas rasoes mc nao salisfizerara a mim, mas
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houve de mo confoimar com o xauter, e assim me dei-

xei ir entre o medo e aesperanga. Entrados na povoagao

que e de casas de barro , baixas e terreas , habitadas de

arabios sujeiLos ainda ao bacha de Bagora , fomos de-

mandar a casa e leneiro do goveinador, o qual Ihe iica

diante da |)orta, fechada com taipas de terra: nelle nos

apeamos , e prendendo os cavallos a umas estacas
,
que

para isso estavam fincadas no chao do terreiro , nos fo-

mos sentar a parte sobre nossos alforjes e armas, que era

todo o cabedal, c a primeira cousa que nos encommen-

dava o xauter. Saiu logo o governador a nos perguntar

quern eramos e para onde iamos. Responderaos que fran-

cos da India, que iamos chamados do topegi baxi de Da-

masco, para servirmos de bombardeiros ao grao senhor.

Topegi vale omesmo que condestavel, e odeDamasco e

um christao grego. Satisfeitas suas perguntas, mandou

vir leite coalhado e azedo , tamara e bolos , dizendo que

seria entretenimento. ate ser tempo da ceia. E logo che-

gando-se a mirn um cafre de Mozambique arrenegado,

que fora muilos annos caplivo de portuguezes em Mas-

cate, me perguntou da parte do governador que gostaria

de cear a noite, porquo desejava agasalhar-me bem no

limite de suas posses : agradeci-lhe o primor e merce que

me fazia , escusando-me de apontar o comer, com dizer

que me &abiam bellissimamente todos os guizados ara-

bigos.

Seriam horas de ave-marias quando enlraram no mes-

mo Icrreiro dezoito turcos decavallo, bem armados, com

espingardas de murrao na mao direita, alfanges e pisto-

las na ciuta , c massas de ferro a banda na sella, e to-

dos com mccha calada. No meio desta tropa vinha oal-

fcrcs com uma pequena bandeira larga em uma haste la-

creada: a cor da bandeira era verdo e vermelha. Deuma
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dudas algumas estrellas, c no canlo de cima junto da

haste uma maio dehomem aberla. Da oulra banda se via

uma espada de guardas em criiz, das quaes sahiara duas

folhas com pontas agudas edesviadas uma daoutra. Fo-

ram recebidos do goveinador com o mesmo refiesco que

nos. Seguiu-se aceia para todos, econstava ella de qua-

tro pralos guizados a seu modo
,
que a feme fazia pare-

cer melhor que o nosso, e por doce secco uns gafanhotos

frescos e fritos em manleiga, cousa muito boa sobre me-

sa. Acabada ella ordenou o governador a seus servidores

que dessem anoz para todos oscavallos, nossos edostur-

coa ; estes porem nao o quizeram acceitar, enfadando-se

muito de Ihe nao darem cevada : nem parou seu enfado

em rejeitarem oarioz, senao que brolaram insolentes em
muitas injurias contra os servidores do governador, e a

elle mesmo affrontaram de palavra como se Ihes devesse

de juro a boa passagem para elles e a cevada para seus

cavallos. Offendido enlao o governador, que era umara-

bio velho e venerando pela sua barba larga, appellidou

OS seus, que com pans tostados acodiram tantos como
mosquitos. Vendo os turcos o feito mal parado sellaram

a pressa os cavallos, ese aproveitaram de suas unhas fu-

gindo para Bagora, onde iam servir ao baclia temendo

a guerra de Alemanha, para aqual se fazia j a gente em
Babylonia e Diarbek, que e Mesopotamia.

Nos repousamos urn pouco, e em saindo a lua nos

puzemos a caminho, mettendo-nos pelo serlaio, onde se

nao viam mais que areas soltas e campinas desertas. Es-

clarecendo o dia dc 10 de abril saiu o sol mais quente

do que jamais se viu naquellas areas: comeQamos logo

a sentir a calma enao menos asede que nos matava: os

chiqueis de agua que levavamostinham-se esgotado: ne-
10
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nhura da companhia linha gota ; e o peior era que nao

havia esperangas de se achar mais que bem de noite, e

as horas eram de meio dia : mettia eu balas naboca pa-

ra humedecer alinguaj mas foi debalde oremedio, por-

que o mesmo chunibo parece tinha perdido ahumidade:

foi o meu portuguez para escarrar e botou sangue : lal

era sua sede. Aqui foi oarrependimento de ter escolhido

lal caminho: aqui o pesar de nao ter ido pelo rio, cuja

agua seme represenlavaser a melhor do mundo. Oh que

de fonles me vinham ao pensamento ! que de tanques e

rios afanlazia! Occnpavam minha memoria asfontes de

Bangani , de Murmugao, e o poco do pilar em Goa : a

fonle da agoada em Bagaim , a de Corlem em Sahete
j

o tanque de Siracer em Tanna , a agua do Mangale em

Cochim, a de Manapar na Pescaria, e outras que linha

visto e bebido. Os olhos se adiantavam a ver se davam

fe de alguma agua : a cada passo me parecia que via

adiante um rio: fusca que faz aos olhos todo este deser-

to^ porque como tudo nelle sejam planicies a perder de

"vista, discriminadas umas das outras com uns monies de

area mudavel representa-se a quern caminha ser alagoa,

ou rio que corre, a planicie que ve ao longe : e ainda

que eu tinha experiencia de um desLes enganos, com tu-

do nao deixava de me enganar com outros, enfadando-

me muito de que os companheiros me desenganassem di-

zendo que nao era o rio o que parecia, mas sua appa*

rencia.

Gemendo e dando ais fui caminhando , ou para di-

zer melhor, deixando-me levar do cavallo, por algumas

horas, mais porto da oulra vida, que da agua desejada ;

quando pelas Ires horas da tarde demos em uma alagda

junto de uma mesquila: primeiro liveram os cavallos fa-

ro, que n6s vista da agua: em Ihe cheirando, botam a
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torrer, sem haver quern iliestivessemao; porque a sede fa-

zia lambein nelles seu effeito ; e meltendo-se pela agua,

se deixou o meu cahir nella ; nao podendo supportar ja

sede, moscas ecalma, tirei-me decima do cavallo, e atol-

lando no lode, sahi para fora todo molhado : quizemos

matar a sede , mas a agua nao era doce, senao salgada,

e tal, que segundo se conta, bebendo dellaoP. fr. Cy-

prianno franciscano, arrebentou logo. Alii vimos seusos-

sos mal enterrados. Algum refrigeriosentidentro de inim

com a agua ,
que pelos poros me entrou no corpo

^ po-

rem tornando logo a sede a reforgar-se, me vi em ancias

de morte. Dos companheiros nenhum fallava palavra

,

attento cada urn a buscar remedio para a sede quepade-

cia. LanQoii um arabio a lingua fora como cao, para

Iha refrescar o vento^ mas como delle nao houvesse ba-

fo, ficou muito mais triste : outro levava muitas vezeso

chiquel a bocca , como se bastasse o cheiro da agua pa*-

ta matar a sede : emfim mais mortos que vivos tiveraos

vista de um pastor arabio, que apastentava cabras na-

quelle deserto : fomo-no5 a elle de carreira persuadidos

que ou teria agua comsigo, ou alii perto : achamo-la en-

tre um tabual , mas de tal casta, qualeununca viagua ;

porque era quente como de caWas , e nao raatava a se-

de: comtudo bebemos della, e descangamos um pouco,

lavamos o roslo c demos de beber aos cavallos. Ao p4>r

do sol cbegamos a umas tendas <ie arabios, os quaes iios

deram leite fresco e agua fria : com elles qiiizera cu ficar

aquella noite
;
porem houvo de tornar ao cainioto

,
por

se temepsm meus compauheiros daquelles lao caritativoii

arabios* Pelas nove da noitc fomos finalmente ter a Da-

crire fortaleza do baxa de Ba'^ord, <lefen3a^.I uaqueilas

partes: os muros altos, mas debarro com bom presidio:

«3ta posta sobre o Eufrates, aaquclla paragem em que
10 *



148

Bile se enrosca como cobra : nuo quizemos entrar na for-

taleza, assitn por nao pagar o que e costume, comopor

ser ja de noite ; mas ficamos em casa de um lavrador,

que nos deu a cear quanto linha cm casa : domaisdacea

nos mandou estender tapetes para servirem de caraa: is-

tofeito a\isou-nos que de noite nos vigiassemos dos li-

gres, que eraai tao importunosecjirniceiros, que deden-

tro de casa Ihe levavam ogado ebestas: ecouio nosdor-

mimos fora de casa, foi necessaria nuiior caulella, e vi-

gia: amarramos os cavallos a nossos pes, e a quartos fi-

zemos sentinella toda a noite.

La pela madrugada se levantou o lavrador aprepa-

rar-nos o almogo
,
que foi de galinhas , depois de jilmo-

gados, lornamos ao caminlio, nao ja pelo serlao, mas

pop junto do Eufrates; porque acliamos era melhor cor-

rer risco de sermos roubados que de morrermos a sedee

calma. Fomos pois andando a vista da agua ,
que o dia

de antes nos faltara. Assim se trocain as maos da neces-

sidade para a abundancia. Neste dia pelas dez horas avis-

tamos uma aldea ; mas nao quiz o xauter que enlrasse-

mos nella ,
por nao sermos conhecidos : so elle entrou a

comprar uns ovos. Pelas quatro datarde na passagemde

lima levada que sahe do Eufrates , corri um notavel pe-

ligo de vida
;

porque como quizesse ser eu o primeiro

que vadeasse a levada, fui arrebalado de sua corrente,

e levado mais abaixo donde era o passo ; cheguei a ban-

da d'alem sobre o cavallo, que nadava bem ; mas que-

rendo sahir para terra , era esta tao alcantilada que nao

podendo o cavallo fazer presa com ospes, deu nella com

OS peitos, 6 rebatido desua mesma forqa cahiu paiatraz,

e eu da sella, embarjic^iindome ocambolimas pernas pa-

ra majs ajuda : quiz Deus que o cavallo tomasse logo pa-

ra uma banda, e encoslando-se a terra, o forarn encami-.
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uhanJo pela redea ale onde a terra era baixa : eu cor-

taiido como pude a corrente , sahi a nado da outra par-

te. Nesta occasiao se me molharam quantos papeis tra-

zia , excepto as cartas demais importancia queporvirem

com encerados ficaram enxutas. jV boca da noite entra-

moa em um logar cliamado Chalouchie, enosfomosaga-

salhar no pateo do governador, oqual nos hospedou com

aquella liberalidado em que estes arabios excedem a to-

da outra naqao: deu-nos a cear peixe fresco cosido com

passas de uvas, e certas hervas que Ihedavam gosto, pao,

leite azedo e arroz , tamara e queijo : aos cavallos man-

dou botar cevada , sem me pedir por tudo isto mais que

uns tiros de polvora.

Nao quero deixar de conlar aqui o que nesta mes-

ma terra me aconteceu com uns turcos que nella achei,

vindos de Babylonia: e^tes se vieram a mim tanto que

me apeei , e pediram licen^a para ver as armas de fogo

que eu puzera a um canlo : deu-me o governador deolho

que OS nao deixasse pegar nellas; porem eu deixei aal-

guns : nao se fartavam de as ver, e de louvar os francos

de engenhosos e polidos : o que mais os admirou, foi ve-

rem que cada arma da? minhasestavacarregadacomduas

e mais balas
;
porque elles nao langam mais que uma

nas suas. Das armas passaram a ver o breviario porque

eu me puz aresar: perguntou-me o governador, primeiro

que todos
,
que livro era aquelle : respondi, que o mos-

safo de Isai, [Mossafo e no arabigo o mesmo que livro

sagrado , e Isai que Christo] tomaram-no logo todos, e

o beijaram, chegando-o muitas vezes aos olhos, louvan-

do muito a encardenaqao, e a perfeigao de nos>as im~

prensas, de que elles nao usam : depois correndo-o lodo

folha por folha, buscava rcgistos e e?tampas, e me per-

guntava osnomes e mysterios desuas figuras : euliioaex.-
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plicava, e melhor na sua lingua umlurco do& presentes,

que devia lersido chiistao: gostavam todos muitodever

o nascimento de Chrislo, a adoragao dos reis, a ascen-

^ao e outros mysteriosestampados ; mas escandalisaram-

se de ver um registo da santissima Trindade, e outroda

morte e paixao de Christo, porque nao creem em Deus

trino, nem que Christo morreu , dizendo, que Deus o

tirara da mao dos judeus e o levara para o ceu em cor-

po e alma ; enganando os judeus com um corpo fantas-

tico, que Ihes deixara em lugar do de Christo: e funda-

dos nestas patranhas me langavam em rosto estes turcos

que OS mussulmanos acudiam mais pela honra de Isai

que OS nazarenos
5
porque estesafrontavam sua memoria

com publicarem que morrera em uma cruz , e aquelles

tralavam de seu credito, defendendo que vivo subira ao

ceu. Daqui tomei occasiao para Ihes mostrar quao men-

liroso era o seu mossafo
, pois ensiaava que Christo nao

morrera, nao havendo gente no mundo, fora a mussul-

mana, que cresse lal disparate. Foram elles sentindo-se,

e eu por nao ter que sentir deixei apralicaedesfiz acon-

veisagao, letirando-me para o logar em que havia de

passar a noite.

Ao seguinte dia de madrugada sahimos desle logar

com dois turcos mais em nossacorapanhia. Encontramos

nesta Jornada mais dequarenla turcos acavallo muibem
armados , e caminhando formados com bandeiras largas :

em elles tendo vista de n6s, e nos delles, corremos uns

para OS outros , nao carreira direita , mas como quem

eampea : chegando finalmcnte perto , nos saudaram com

o seu sala malecou, cn6s respondemos ocostuniado, ale-

con salama: logo perguntaram quem eramos os brancos,

e subido, deram um par de carreiras em signal de cor-

tesia
J
e so foram: a noite fomos dormir aunia aldeapor
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nome Elarga. A suas horas veio a ceia
,
que manJou o

governador da terra, e tambem avisar de que na terra

bavia muitos ladroes : por tanto que vigiassemos o fato

e cavullos : e nao contenle por nos avisar , manJou tres

mogos seus dormir junto de nossos cavallos. Esta noite

nao foi necessario que nos revesassemos em quartos
; por-

que lodos velamos , sem haver quern dormisse com pul-

gas uma so hora : tantas eram em casa como na rua , e

na rua como em casa.

No quinlo dia de caminho pelas oito da manhaa che-

gamos a uma terra grande e bem povoada, chamada En-

negeb ; mas nao entramos dentro, por nao perdermos ca-

minho e pagarmos certas patacasque nella pagam os pas-

sageiros : a noite fomos ter a uma aldea que tem por no-

me Simauoa , terra dos tres arabios nossos companheiros.

Agasalhou-nos uma arabia viuva conhecida domeuxau-
ter, a qual na hospitalidade venceu a Sareplana : pai e

mai nos nao fariam os mimos que ella nos fez dia e meio

que em sua casa nosdetivemos, assim paradescangarmos,

como porque o xauler queria trocar a sua egoa, cue id

muito cansada, poroutramaisfolgada e valenle : eu mais

que todos neces&itava dealgum dia dedescango; porque

uma camada deleicen^os, que aoterceiro dia de viagem

me nasceram rrje atormentavam de maneira que por-

me a cavallo era por-me no tormento.

Aos quinze de abril, depois dealmogudos eprovidos

de mantimentos para nos, ecevada para tres dias queha-

viamos de gastar naDeserta primeiro que entrassemos em
povoagao alguma, partimos desta Simauoa, e nos me-

temos pelo sertao, onde aquelle dia achamos duas emi-

nencias no meio de grandes planicies , e em uma dellas

ametade de um grande peixe fresco, oqual devia deixar

alii alguma das passarolas que ha neslc deserto do tama-
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nho de grandes carneiros. laiiios descendo a primeira

eminencia, eis que lobiigamos ao longe quatro homens

a cavallo, e um a pe : adiantei-me logo a reconhece-los

na forma que ja dissc que coslumam os arabios
;
porem

elles nao fizeram signal de amigos, senao que se vinham

chegando a toda a pressa , sem alterarem o passo ; o que

"visto, vollei a meu5 companheiros , e encrusando os ca-

Tullos, escorvainos, e le\anlainos os caes ds pistolas e

claxinas: foram os cavalleiros, que eram arabios bemar-

mados a seu modo, perpassando sem tirarem os olhosde

nos ; logo parando com as eguas em que iam , chama*

ram ao xauler: nao quiz eu que fosse so; mas virando

todos nos puzemos a falla com os arabios : perguntaram

primeiro quem eramos : istosabido, perguntaram mais

como nos atreviamos a fazer aquelle caminho, sendotao

poucos e eslrangeiros ? xMandei-Ilies responder quo, como

nao leva\ amos fazendas , nao temiamos ladroes , como

nem lambem que nos matassem
;
porquelevavamos mui-

tas e boas armas defensivas e offensivas; e que nao ha-

veria gente tS,o barbara que por nos lirar a vida qui-

zesse perder a sua. Ouvida esta resposta, pediram taba-

co e se foram.

Pouco teriamos andado depois de nos apartarmos

dos arabios, quando cue de repente como morta a egua

do xauter: acudiu este logo a Ihe cortar as ventas, eti-

rar dos lagrimaes dos olhos iimas como landoas, botan-

do llie nos olhos e ventas salmoido; com o que seachou

bem , e poJe conlinuar o caminho. Neste dia vi levan-

tar o vento as areias, que pareciam fumo de fornos, e

apressando os cavallos evitamos o perigo: Iji pelas cin-

co da larde demos com umaalagoa doce, viveirodemui-

ta'^ passarolas
;

quiz fazer nellas um tiro; mas por nao

scrmos sentidos dos arabios, que frequentani estcs loga-
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ros, em que ha agua, deixei de lhe5 tirar. Desta alagoa

fomos dormir a uma serreta escalvada, se e que dormi-

mos, e nao veLimos toda a noite, vigiando os cavallos

dos tigres, que em magotes passavam por junto de nosa

beber na alagoa.

No dia seguinte achiimos agua em vaiias covas; e

sendo ja pelas dez horas avistamos uma alta torre posta

sobre certa eminencia para farol de quern caminha por

esta Deserta : ve-se de muilas leguas enganando nola-

velmente a vista de quem ao longe a descobre ;
porque

Ihe parece a primeira vista que esta muilo perto, logose

persuade qtie Ihe vaifugindo : vencida sua distancia avis-

tamos Ba Ali; e formosa cidade cercada de altos muros

terreos, posta naquello de^erto em uma dilatada campi-

na, suas muitas lorres e levantadas pyramides, sobrele-

vando a altura dos muros, dao muito que ver aos passa-

geiros. E' esla cidade proviJa de mantimentos, fructase

mimos em grande abundancia, nao porque de si os le-

nha que os nao dd a terra ; mas porque de todas as ou-

tras se vem vender nella : de agua tivera falta , se o di-

nheiro e a industria Iha nao trouxera do Eu frates por ca-

nos subterraneos, que tomam tres leguas dedistancia. E'

frequentada de toda a sorte de mahometanos
,

por cau-

sa do corpo deAli, genrode Mahamed, que nelhiestase-

pultado, e nao na de Mexcla, como escrevem Tenreiro,

e frei Gaspar de Sao Bernardino; os quaes dizendo que

Mexeta e na Mesopotamia, nao sei como nao advertiram

que Ali foi sepultado em uma cidade de Arabia, onde

o mataram por mandado de Mauhia. Joao de Barros escre-

ve melhor, dizendo que a cidade em que foi enterrado Ali

se chamava deprimeiro Cuffa,eque os mouroslherauiia-

ram o nome cm Maxad Ali que querdizer, casa deAli.

Osarabios Ihechamam, BaAli, quefaz omesmo sentido.
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Este All foi osegundo califa por nomeagao de Ma-
foma ; mas , como ja disse , nao Ihe deram posse. Esle e

um do3 quatro interpretes do alcorao
,
que foram Abu-

bcquer, Omar, Otomao e Ali. Nainterpretagao deAbu-

bequer se funda a seita chamada melquia , e esta guar-

dam OS mouros : na de Omar a chamada hanesia, esta

observam os turcos: a de Otomao chamada buanesia se-

guem OS arabios : a de Ali se chama immemia, e e a

que differe mais das outras , e que abragaram os persas.

Com Ali eslao enterrados na principal mesquita desta

cidade alguns de sens netos, filhos de Hocem : e na pra-

ga publica se ve a toda a hora um cavallo sellado e en-

freado , o qual dizem os persas que esta assim esperando

por Mahomed Mahadim , neto de Ali, aquelle que, se-

gundo sua opiniao, nao e ainda morto, e hade vir em

cima deum cavallo compor todas asduvidasque h^ acer-

ca de sua lei entre arabios, persas e turcos, e a conver-

ter o mundo todo a sua seita. Quando na mesquita maior

querem accender as candeas , e Irazido a ella o cavallo

,

que offerecem a Ali, pedindo-lhe que acabe de mandai

seu neto. Os persianos nao tem menor veneragao a esta

cidade que a de Medina , onde jaz o corpo de seu falso

propheta. Continuamcnte estao a vir da Persia em roma-

ria a este seu santo sepulchro. No tempo que opersa era

senhor de Babylonia tambem o era de Ba Ali ; mas ago-

ra e do turco, que alii tem presidio e ministros deputa-

dos para arrecadarem umas lantas patacas de cada pes-

soa que for aquella romaria, os quaes nao deixam en-

trar ninguem na cidade, segundo me dizia o xauter.

Por esta rasao , c tambem porque me pareceu sem-

saboria dar patacas a turcos por ver o sepulchro de Ali

,

segui oconselho do xauter, que era de parecer dormisse-

mos auma vista da cidade: toda aquella noite vimoslu-
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minaiias nas torres de suas mesquitas, por ser tempo do

remedao, que e a quaresma dos mouros, no qual tempo

jejuam todo o dia
,
gaslando a maior parte delle em ca-

sa ; e tanto que saem as estrellas comeqam a comer ate

amanhecer, passando as noites em banquetes, comedias

e galhofas, levantada a prohibigao capital entre turcos

de andar de noite pelas ruas ; e por isso se nao fecham

neste tempo as portas dellas. O mais deste seu remedao

ou quaresma direi quandochegar aAlepo, onde meachei

no dia de sua paschoa, a que chamam bayrao. Neste

logar advirto que desta cidade se p6de ir ade Anna sem

passar a Babylonia, com o que se encurtara muito o ca-

minho
;
porem tem este inconveniente que se hade pas-

sar de forga pelos logares mais perigosos de ladroes , e

juntamenle ha muito grande falta de agua em quanto

se nao chega ao Eufrates. Eu quiz fazer este caminho

;

porem o xauler nao se atreveu, dando por rasao que em
dromedaries ou camellos somente se podia fazer, por so-

frerem mais asede que os cavallos, eque era certo oen-

contro de arabios.

Resolutos pois em chegarmos a Babylonia e passar-

mos da bunda d'alem o Eufrates , antes de amanhecer

no3 pozemos a cavallo e mettemos na estrada que deBa
Ali vai para Belhillhe : encontramos muita gente que vi-

nha visitar aquella sua cidade santa , ea duasleguas del-

la vimos uma sumptuosa mesquita, com altas e soberbas

torres lavradas as mil maravilhas , mas em logar ermo e

despovoado : tinha muilas portas e grandes cercas
;

por

dentro escura e com muilas reparti^oes de casas. Nesta

mesquita estava Ali orando quando o mataram , segun-

do escreve Joao de Barros. Um pouco avante desta mes-

quita nos sairam ao caminho dois arabios, que em suas

disparatadas pergunlcs mostraram logo que evam espias
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de oiilros que estavam de emboscada; mas reconhecendo

as jumas se nao atieveram comnosco. Sobre tarde chega-

mo3 a Belhillhe, cidade grande e populosa, posta d'a-

cjuem e d'alem do Eufrates, que acoria pelo meio e re-

ga seus eslendidos farregiaes. Temesta cidade uma apra-

sivel entrada desta banda da Arabia, aformoseada com
pyramides e altas lorres. Nao Ihe vi pomares, mas fres-

cas hortas e algumas palmeiras de tamaia. Fomos dor-

mir da outra banda do lio, que passamos por uma pon-

te de dainecas, em um formoso caravan^ara.

Aos dezoito dias de abril caminhamos pela estrada

commum de Belhillhe para Babylonia, e a noite fizemos

alto em um caravan^ara [e como claustro grande deum
convento, com muitas cellas por cima para se agasalha-

rem os passageiros, e por baixo muilas eslrebarias para

camellos e cavallos] : esta este junto de um logarejo de

pobre gente: a obra e magnifica e de muilo custo; p6-

de alojar dois mil cavallos ,• e porque neste logar nao ha

agua, lem o caravangara uma casa della com doze bicas

de Ititao grossas, as quaes se abrem e fecham a modo de

csguichos de lavalorio, e dando a homens, gados e bes-

tas, toda quanta agua hao mister. O nome docaravanga-

ra e Birnous; ha nelle muitos servidores para os passa-

geiros. y\chei alii muitos romeiros ou faquires da India,

Turquia e Persia, que iam a Babylonia visitar os sepiil-

chros (los seus santos.

I'lram dezenove de abril, horas de meio dia, quando

avistamos aquella celebre cidade, que de Babylonia tem

s6 onorne, ainda que lambem este perdeu com sua gran-

deza, chamandolhe os lurco-s, persus e arabios, Bagdad

por Babylonia. Pelas duas boras da larde entramos em

Rachiihe, logar posto nas margens do Tigres , frt)nteiro

a Babylonia, da maneira que fica CuciUias a Lisboa j
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ainda que nao tao afastado, porque o rio Tigres nao vai

alii tao largo como aqui oTejo. Havera nelU; sciscenlos

visinhos. O bacha Azcn Vazir o ennobreccu com iima

ampla hospedaria
,

pra^a e mesquiia de finissimos mar*

mores, alii trazidos de Mosul, que foi a anliga Ninive.

Nao fizemos detenga neste logar, mas passamos logo da

outra banda por uma ponte de Irinla e sole dainecas

,

presa por ambas as partes com grossas cadeas deferro em

pcdeslaes de pedra, fortes e seguros. Ao passar da ponte

nos sairam ao encontro osjanigaro? que arrecadam os di-

reitos da passagem , e perguntaram que gente eramos.

Respondeu o xauler que eramos francos, chamados pelo

topegi baxi de Damasco para servirmos de condestaveis

ao grao senhor : creram elles isto, e nos deixaram entrar

sem pagar nada. Fui ser hospede do reverend© padre Fr.

Joao Ba])tista , capucho barbado de Franca, o qual as-

siste alii por superior de alguns seus religiosos , fazendo

muitos servigos a Deus , se nao em converter turcos, em
conservar na fe romana a alguns chrislaos orientaes, re-

duzindo a outros scismaticos.

CAPITULO XX.

Que cidade fosse Sabylonia antigamente , e qiie

cidade seja agora.

Havendo dedescrever Babylonia cneccssario presup-

por primeiro que Babylonia e a que descrevo. De duas

fazem os auctores mengao : uma dellas , diz Herodoto e

Joao Brotero, que foi no Egypto , onde agora e o grao

Cairo, e desta nao trato aqui. A oulra Babylonia e si-
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tuada na Mesopotamia, assim pelo sagrado texto co*

mo por todos os auctores antigos, edificada por Nem-
brod no anno 131 depois dodiluvio. Berozo e Paulo Jo-

vio affirmam que Semiramis, mai de Nino, a fez tal era

riquezas, victorias, triumphos esenhorios, que com mui-

ta mais rasao se Ihe pode attiibuir a honra de a ediftcar

que a gloria de a ennobrecer. Diodoro Siculo escreve

que linham os muros desta cidade em circuito trezentos

esessenta estadios. Herodolo, Ammiano Marcellino, Pli-

nio, Josepho, Santo Agostinho, Slrabo, Solino e Xe-

nofonte quasi lodos differcm pouco naconla; e vem adi-

zer que cada quadra tinha cento e vinte estadios, e em
roda quatrocentos e oitenta

,
que sao dez leguas pouco

mais ou menos. S Jeronymo e Nicolau de Lyra, sobre o

lerceiro de Jonas, dao aestes muros trinta eduas leguas

em circuito. Concorda com elles Aristoteles, dizeodo

que, sendo enlrada a cidade de inimigos por uma parte,

o vieram a saber os moradores daoutra d'alli atres dias.

E em outro logar cliama a Babylonia provinda cercada

com muros. Heferem mais os auctores acima ditos que

esta cidade occupava oito leguas que ha do Eufrates ate

o Tigres na paragem onde a situaram ; e que os muros

cram altos duzentos pes , e largos cincoenta , nos quaes

havia duzentas e cincoenta torixis, e cada uma tinha ses-

senta covados de altura, com cem portas grandissimas

de bronze. Cercava toda esta machina e grandeza uma
cava de duzentos pes em largo, tao cheia de agua que

parecia um grande rio. Havia no mais eslreito do Eufra-

tes uma ponte que a rainha Semiramis mandou fazer, a

qual tinha em compriraento seiscenlos passes sobre gran-

dissimas columnas, cujas pedras se ligavani com umas

barras de ferro estranbas , com sens bolareus c talhama-

i€9. Esta pedraria da j>ontc mandou vir a rainha Sii«4'



159

ramis em barcos de longes terras pelorio Eufrates. Sobre

estesarcosemurosdizemQuinloCurcioeStraboquehavia

uns jardins e hortas tao reaes e deliciosas que foram jul-

gadas pela primeira e mais celebre maravilha do mundo.
Tres leguas do rio Eufrates e quasi no meio da ci-

dade edificaratn a torre, que pelo successo se chamou Ba-
bel ; e diz Philo que os homcns que nella trabalhavam
passavam de Irezentos mil: a qual nao era outra cousa
mais que um monle de terra macisso, vestido com uma
parede de tijolos cozidos ao fogo, amassados com um be-

tume que nasce naquellas partes, melhor e mais forte

para esle ministerio do que a cal que os pedreiros ca
usam. Tinha uma como escada langada em caracol ao
modo deladeira, tao espagosa elarga queseis carros jun-
tos se nao podiam encontrar. Sendo pois a gente tanta

e estando a torre na cidade , a qual era cousa faoil aco-

direm todos, escreve Santo Isidoro que apozeram em al-

tura de cinco mil e cento e setenta e qualro passos, quo
pelo menos devia ser uma legua e meia, e ainda agora
os fundamentos que dizem ser desta torre mostram bem
que teve em circuit© mais de uma grande legua. E pa-
recendo-lhes aos edificadores que pelocalor que davam a
obra chegariam mui cedo alem dasnuvens, eromperiam
OS ceus; ufanos com esta vangloria conceberam em seu
coragao uns pensamentos tao soberbos que bastaram pa-
ra moverem a Deus a castiga-los com a confusao das lin-

guas que experimentaram
5
porque quando uns pediam

terra Ihes traziam os outros betume, e quando estes pe-
diam betume Ihes traziam aquelles terra ; confusao que
OS fez parar com a obra : e daqui veio chamar-se aquel-
la cidade Babylonia, que e omesmo que confusao. Nao
era a torre de pedra, porque nem na Arabia Deserta nem
na Mesopotamia se acha.
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Conlar os succcssos desta cidade , assim no prospcro

como no adveiso, as profecias e visoes que nclla aconte-

ccram , seria encher grandes livros, e quasi irasladar a

biblia em portuguez. Aqui, como diz Daniel, foi aonde

OS tres moQos Sidrach ^ Misacli e Abdenago foram met-

tidos na fornallia per inandado de Nabucliodonosor ; e

qucrem osarmenios queainda hoje haja vesligios daquel-

la fornalha , o verdadeiramente se v6 ainda a ruina de

certo edificio que seafigura ter sido fornalha ; como tam-

bem outias ruinas em um ^apal cuberlo de silvado, e

fiequentado de muitos leoes que dizem ser do lago del-

lesj em que foi metlido o propheta Daniel. NesLa cida-

de selevanlou oteslemunho aSanta Suzana. A ella trou-

xe o anjo de Jerusalem ao prophela Habacuc pelos ca-

bellos. Nella esliveram caplivos selenta annos os filhos

de Israel. Daqui foram os dois Tobias : daqui foi Abra-

liao, Labao, Lia e Rachel. Aqui foi a corte de Nabu-

cliodonosor, dos dois Balthasares, de Cyro e de Dario.

Aqui emfim morreu Alexandre Magao
;
que so cidade

lao ampla podia ser capaz sepultura de tao grande mo-

narcha. Acabo com dizer que dois mil annos foi esla Ba-

bylonia senhora do mundo, e que agora apenas se veem

ruinas por que possamos dizer: aqui foiTroia: cumprin-

do-se a risca o que della tinha vaticinado o propheta

Isaias, quando por boca de Deus a amea^ava com perda

de seu nome e de lodas suas reliquias : JSt perdam Ba-

bylonis no)iicn ct reliquias.

A cidade a que hoje chamamos oseuropeus. Babylo-

nia, e toda a mais gente Bagdad , esla posla em trinta

e cinco graus de allura a borda do rio Tigres; e se ha-

vemos de dar credilo a Joao de Leao e Fr. Joao de Pi-

neda , foi edificada das ruinas da anliga
,

por mandado

de Muhamed califa, filho do Harao Raxid, 94.^ noca-
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lifado, pelos annos 809 de nossa Iledempgao. Joao de

Barros da-lhe outro fundador chaniado Bujafar, irmao e

successor do califa Safa; e citando o tarigh dos arabios

escreve que esta cidade Bagdad foi fundada pur conselho

de utn astrologo genlio chamado Nobach
; que tern por

ascendente o signo sagillario
; que se acabou em quatro

annos, e custou dezoito contos de ouro. Fr. Manuel dos

Anjos, tirando-o de varios auctores, diz que foi edifica-

da^or Almansor califa no anno de 762, e que o nome
de Bagdad se Ihe deu pelo silio em que primeiro estava

a cabana deum ermitao assim nomeado. Comoquer que

seja a cidade hoje e do tamauho de Santarem com a Ri-

beira. Os edificios sao pela maior parte de ladrilho , ou-

tros de barro, e muilo poucos de pedra, trazida de f6ra

;

mas altos esumptuosos, principalmente os que caem so-

bre oTigres. Afea porem muito ascasas dosturcos onao

terem janellas rasgadas , e das outras ainda poucas para

a rua, o que provem deserem summamente ciosos edes-

confiados. Os alcoroes nesta cidade sao tantos, a bem de

fallar, como ascasas; porquecada bacha querdeixar sua

memoria em um alcorao e mesquita. Os principaes sao

quinze, de obra curiosissima e soberba. Junto a mesqui-

ta maior mora o summo califa, que corresponde a um
nosso patriarcha, enao aopapa, como escreve certo auc-

tor
, porque este e entre turcos o seu mufti. A parte

mais povoada da cidade sao oito ruas que fjcam para a

banda do rio, habitadas de mercadores e officiaes de to-

da sorte, arruados segundo seus officios todos juntos, as

quaes ruas se rematam com uns postigos, que se fecham

de noite, e sao coberta^ por cima de abobada. De pra-

gas tem duas muito formosas, uma fica diante do serra-

Iho, que e o pago do bacha, elhe serve de terreiro : ou-

trae aonde se faz a feira de cavallos, que sera do tama-
11
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nho do nosso rocio. Para banhos ha muitas casas gran-

des ecapazes, em que selavam hornens emulheres. Bern

no meio da cidade, em o alio deuma parede fethada co-

mo oratorio, vi pintado um homem a porlugueza, e da

oulra parte um anjo com um copo de vinho na mao, e

junto delle um leao que cercavam duas cobras , e mais

acima em um concavo como nicho estavaaffigurada uma
mao. A declaragao de^te enigma e, que dizem os turcos

que naquelle logar deu Ali uma palmada , e deixou a

mao debuxada ao natural. Por rasao desla patranha que

elles tem poimilagre, ardem alii todas asnoites quaren-

ta velas de cebo ; e o posto se chama Pany AJy : quer

dizer cinco dedos deAli. Peito d'aqui mora opolugo do

bacha, que e um juiz que poe pre^o ao que se compra

e 'vende, como se dissessemos almotace : e tem demais

disto a seu cargo que nao sejam offendidos os tratantes

,

decidiudo as duvidas e dissensoes que ha entrc elles.

Os moradores serao dezeseis milturcoss, arabios, cur-

dos e persas ; alem de trezenlas familias de judeus, das

quaes, segundo elles contam, quinze ficaram alii docap-

liveiro de Babylonia. De christaos ha em Bagdad mu-

chissimos jacobitas, nestorianos e armenios. A cor dos

moradores e branca, e elles bera assombrados e corlezes

;

mas de pouco valor, eo turco faz delles mui pouca con-

fian^a, nao os occupando jamais em officios nem postos

de consideragao, quer na paz quer naguerra. Asmulhe-

res sao assim mesmo de boas fei^oes como os homens.

Vestem uns e outros rica ecustosatnente. Gosa a cidade

de puros e salutiferos ares, supposlo que no verao sao

aqui muitograndes oscalores; mas oinverno e mais lem-

perado. Ha incrlvel abundancia de mnnlimentos, e to-

dos mui baralos. De frutas e provida de fora ede horta-

li^a , vindo-lhe uma e oulra cousa da Armenia em bar-
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j
porque no

terrilorio de Bagdad se nao d^o hortas nem pomares : so

vi algumas palmeiras fora da cidade. O campo produz

grande copia de algodao e seda, e passam de qualro mil

officiaes os que a lavram etecem. Tern grande commer-

cio com todo o oriente e poente : epara que acudam al-

ii OS mercadores de todas as partes, nao passam osdirei-

t03 da alCandega de cinco por cento. O barro de que se

faz a lou^a e todo branco : e os pucaros e gorgoletas , a

que na India chamam de Bagora, nao sao senao de Bag-

dad, levadas dquelle porto em barcos pelo rio. Oscaval-

los sao mais para passear que para o ^rabalho, muito

bem feitos e tiradoj, mas molles e pouco corredores. Os

jumentos sao a maior cousa que vi em minha vida ; nao

ha ca mula lao grande que se Ihes iguale; pretos e mui

fortes : assim umas como outras bestas muito baratas.

Desta cidade para a de Alepo vao cada anno duas cara-

vanas ou cafilas, uma a que chaniam grande, que par-

te em margo , e vai pelo deserto , outra pequena
,
que

parte no fim deabril evai por Ninive ou Mosul. A agua

que alii se bebe e do Tigres, muito mais clara e limpa

que a do Eufrates , e que cria saborosissimo peixe.

E' toda murada em redondo de muros, que teem

nove palmos de grossura, e de altura cincoenta, mas to-

dcs de ladrilho: nelles ha nove baluartes, cincoenta tor-

res, e utii castello em que obacha tem oseu serralho ou

palacio; nao contando outro mais forte, que cst.a da ou-

tra parte do Tigres beir. defronte da cidade, no qual ha-

vera bem cento e vinte pegas de artilheria , entre gran-

des e pequenas, lodas ue bronze, e quinze mil e qui-

nhentos janigaros dos estolhidos. Afortaleza e quadrada,

mais capaz que segura e forte, com um fosso que tem

oito covados de alto, e doze de largo. Ao longo dos mu-
n «



164,

ros vai tambem correndo uma cava larga cincoenta pal-

mos, e fundo bra^a e meia, cheia sempre de agua. O
condeslavel inor , e como provedor ou visitador da forla-

Icza, e um chrislao grego casado, e moradorern Damas-

co, por nome Topegi Baxi; o quul e obrigado a vir es-

tar em Bagdad alguns mezes do anno. Fora da cidade

para a parte do meio-dia , distancia de tres leguas esta

xim arco a modo de capella mor
, porque nao passa o

vac delle a outra banda, chamado pelos turcos Selmoa

Pac : tern de largo cento e um pes, ede altura treseatos

palmos. Dizem que Fatima filha de Mafoma e muJher

de Ali o mandou fazer
,
para que Deus Ihedesse filhos;

mas a \ordade Deus a sabe, e eu refiro so oque medis-

seram.

CAPITULO XXI.

ud que mo7iarcha seja sujeita Babylonia. E por

esta occasido y das regioes e provineias que o

turco possue tia Asia.

Desde que houve guerras e contendas, que as hou-

ve grandes e porfiadas, entre as duas casas Ottomana e

Sophiniana, sempre esla cidade de Bagdad ou nova Ba-

bylonia foi pra^a de armas, ora de turcosj ora de persas,

conquislando-a alternadamenle unseoutros. Diziaaquel-

le famoso rei da Persia Xa Abas que nas suas duas ci-

dades de Bagdad eCandahar tinha duaspedras, que lan-

gava aos maiores dois caies do mundo quando Ihefaziam

guerra, e operseguiam: eoscaes eram ograo lurco, que
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logo arremeltia a Bagdad , e o grao mogol
,
que sitiava

Candahar. Mas o ct-rto e que ocao do turco Iheengoliu

aquella pedra , e com ella muitas provincias na Asia,

que pertenciam a Coroa da Persia. Mas porque li mui-

tos auctoies, que dao ao turco na Asia mais regioes do

que na verdade tern
,
por falta de conhecimento das ter-

ras; e outros, que Ihe sujeitam mais provincias com suas

pennas do que elle subjugou com suas armas: pareceu-

me dar neste logar uma breve noticia dos senhorios que

possue na Asia, assimMaior, como Menor. E primei-

ramenle, asdemarragoes dus terras do turco em Asia sao

desta maneira. Pela parte do oriente tem o mar persico,

o rio Tigres e a costa do mar Caspio
,
que agora se cha-

ma de Baccu. Pelo occidente o mar arabigo, por outro

nome estreitode Meca ou marVermelho; o Egeu ou ar-

chipelago : o Propontide
,
que e o golfo de Constantino-

pla, e o ponto Euxino, que agora se intitula mar-maior,

Pelo septentriao tem aalagoa Meotis, que por outro no-

me se chama o mar de las Zabachas, eaSarmacia asiati-

ca ou Tartaria. Pelo meio dia o occeano austral, ouin-

dico , e o mediterraneo.

Nesta demarcaqaose comprehendem os reinose pro-

vincias, que antigamente mais floreceram em letras ear-

mas , como sao o Ponto e Bithynia ,
que propriamente

agora se chama Turquia. Alem disto a Asia menor, a

que elles chamam Natolia, debaixo daqual seencerram

Phrygia []que agora e chamada Paria] Bebricia , Licia

,

Galacia, Paphlagonia, Pamphilia, Cappadocia [que ago-

ra se diz Amasia] Armenia menor e Cilicia
,

por outro

nome Caramania. O circuito desta peninsula, que teve

o nome de Asia menor, e agora tem o de Natolia , era

de duas mil e quatrocentas milhas, desde Alexandria ate

Trapisonda. Possue de mais disto graade parte das regioes
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que se incluem na Armenia maior ; c a illia e reino de

Cliypre, Syria, Palestina ou Jiidea, Arabia PetreaeDe-

serta : na Felix o bachado de Catifa. As provincias de

Me^opolarria, Babylonia e Assyria. Kivnestas provincias

e regioes de Asia postos pelo turco trinta eum belleber-

gos ou baxas : o deNatolia, que reside nacidade de Ca-

tayo da Phrygia maior, o de Caramania, que assisteem

Caisaria de Cilicia , o de Sivas em Sebaste , o de Paph-

lagonia em Amasia, o de Dulgadir, o de Alepo, o de

Schara em Damasco , o de Tarapolos em Tripoli de Sy-

ria , o <Je Maras em Marassum de Mesopotamia, o de

Diarbek em Amida , o de BagJad em Babylonia, ode

Bagora, o de Datifa, o de Laxa em Caramania, o de

Yemen na Arabia Felix, o de Chebetz no Abexim , c

de Meissour aoCfiro> odeChypre em Nicosia ou Fama-

gusta, o de Scheherezul em Assyria, deUvan em Media

e Armenia maior, o de Arzerom nos georgianos, o de

Tipblise Media, o de Sirvan nesta provincia, o deTe-

mircapi no mar Caspio , naquella paragem que se cha-

ma Porta ferrea , o de Carse em Parsemenia provincia

da Armenia maior , o de Schildir nos confms dos geor-

gianos , o de Fassr em Mingrelia , o de Socho , o de

Bflrin , o de Revan e o de Samachia. Cada qua! destes

governa latissimas provincias.

Grande parte destas Icras tem o turcc dado como

em soldo aos seus spainos timaiiotas, que sao por todo

seu imperio cento e quarenta e cinco mil soldados deca-

\allo, e que nao recebem paga em dinlieiro, raas herda-

des e campos, de que vi^'em : os quaes Ihesdtto com obri-

gagao de tantos cavallos, iegundo o que podem render.

Porque como os luvcos , em se fazcndo sonhores de urn

reino , esbulham a toda a nobre::a de suas fazcndas, re-

partem-nas pelos seus soldados em logar de soldo e esli-
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pendio. Donde se colligem os grandes interesses que da-

qui recebe o imperador, lendo tanta copia de cavallos

,

setn despezas nem dlminuigao de <ieu Ihesouro : o que

tahibem redunda em utilitlade grande da republicaedos

mesmos soldados, que sendo por esta forma melhor pa-

ges , defendem com maior valor as terras em que vac a

perder seu suslento. Quando ha guerra, manda o grao

visir de Conslantinopla avisar 03 bachas, por todo o im-

perio, que dentro em tanlos dias fagam partir os spai-

nos , e elles obedecera a risca sobpena da vida. Alguns

encontrei de caminho para a Alemanha, que davam ao

diabo osauclores da guerra. Da sua gente asiatica faz o

turco pouca conla para a guerra; mas leva-os para os por

na vanguarda por entulho ou barreira eii-que os nossos

exercitos quebreiri os primeiros brios. Estes spainos nao

tem tantopoder naquelleimperiocomoosjanigaros , assim

por serem iaferiores no numero, como porqueestaomui-

to reparlidos por Europa e Asia : e 03 jani^aros quasi to-

dos assistem na corte, ou perto della, excepto osquees-

tao guarnecendo as pragas. O mais que se podia dizordo

imperio e poder do lurco deixo, por ser cousa sabida , e

tanto mais
, quanto mais se nos chega.



163

CAPITULO XXII.

Uetenga que ji% em Babylonia : e saindo delta
,

continiio men caminho ate Ana com

grandes periyos.

Dia e meio tao somente descancei em Babylonia y

se e que descancei, e nao lidei com muitas cousas que

me eram necessarias para o caminho, que havia de ser

muito mais trabalhoso do que ate alii fora, assim por

havermos de experimentar maior falta de agua , como

porque era certo o encontro dos alarves. De Bagora ate

Babylonia, como ninguem faz o caminho por terra, nao

se cangam aquelles piratas tanto em vigiar aquelle de-

serto ; mas de Babylonia para Alepo ha cafilas e passa-

gens de turcos, que ellcs esperam , e as vezes ate o di-

nheiro que vai para Constantinopla tomam
, por mais

que leve c6mboy. A primeira cousa em que entendi, foi

em arrecadar dusentas patacas
,
que trazia por letra de

Bagora para certo baneane que trata em Babylonia, sen-

do correspondente dos da India, chamado Mangi. Fui-

Ihas eu pedir , e elle
,
por estarem alii turcos e arabios

,

disse que m'as nao podia dar ; mas logo m'as trouxe a

casa, dizendo ,
que m'as nao dera na sua, porque se

soubessem aquelles arabios que eu trazia dinheiro, ou

avisariam os ladroes, ou elles se fariam. Comellascom-

prei um cavallo para o meu lingua, que chegara com o

seu can^ado : tres odres para levarmos agua, dependura-

dos debaixo das barrigas dos cavallos : trinta bra^as de

cordel para a tirar de poQos profundissimos : alguns ar-

rates de caoe, que e a seniente torrada e moida,queem

agua quente bebem os mahometanos; ealgum tabacode
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folha, e outras cousas deste lole para dar aos alarves

,

se acaso \iessem em algum concerto comigo. Negociadas

eslas cousas concertei-me de novo com o xauter para me

guiar a Alepo, e elle, como jatinha experiencia de mi-

nhas forgas
,
que podiam com o Irabalho , veio nis>o :

se bem me aconselhava que fosse em uma caruvanaque

estava para partir dalli a dois dias para Alepo , e fazia

suas jornadas por Ninivo, Ninbi, Cochussar eOrfa, que

e caminho mais seguro que o de Ana , ainda que rodea

muito. Nao Ihe lomei eu o conselho; e pagando-lhe o

que Ihe devia
,
por me ter guiado ate Babylonia, e dei-

xando em poder do baneane Mangi trintapatacasemque

de novo me concertara com elle ate Alepo; despedido

dos padres capuchinlios , me puz a cavallo, e mandei

montar os companheiros jaditos : a saber, o xauter, o lin-

gua e o portuguez.

Aos vinte e um de abril sahimos de Babylonia pe-

la mesma ponfe de dainecas
,
que jd disse quando escre-

vi minha entrada nella , dizendo a todos
,
que iamos a

Damasco em busca do topegi. Ja deixavamos nas costas

Rachiche, quando vem correndo a nos um janigaro, tra-

zendo na mao um covado roligo e bradando queparasse-

mos. Nao Ihe queria eu obedecer, temendo que pordes-

pedidas quizesse patacas
,
porem o xauter, quefaziacon-

ta de passar por alli outras vezes , temendo de aggravar

o janigaro , esperou-o, e nos com elle. Chegou , e pediu

duas patacas por cada cabega, semoutro direito mais que

o do seu covado: regateamos quanto pudemos no preqo

de nossas mesmas cabeQas, e por (im de conlas e porfias

vein a acceitar quinze xaes, moeda da terra, que fazem

cinco patacas, e se foi. Sao taes estas terras dos turcos,

que nao ha para quern appellar de umasem-rasaodestas,

sem risco de perder o proprio e as custas : se bcm eu cui-
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do que as nossas sao nisto como as suas. Tinhamos ca-

minhado duas leguas, quando vimos estar um vulto de

liomem sobre um outeiro pouco desviado no caminho :

fomos chegando, e reconhecemos que era arabio ; oqual

em advertindo que podia ser conhecido se abaixou, e co-

seu com a terra. Como emparelhamos com o outeiro, vi-

mos que nas suas fraldas da outra banda estava alguma

gente deilada , cuja era aquella atalaia
,
que vigiava se

sahia a caravana ou alguma gente de Babylonia
,
que

pudessem assaltar. Disparamos entao duas clavinas, para

que elles soubessem que as tinhamos, efomos caminhaur

do todos juntos. Alii perto demos com um ribeiro de agua,

em que beberam os cavallos , enchemos os chiqueis e

odres , e sem mais tardanqa
,

por ser o logar perigoso

,

nos tornamos a p6r a cavallo e ao caminho. Dormimos

aquella noite no meio de uma campinajcom grande me-

do de leoes e tigres
,
que por alii sao carniceiros. Os ca-

vallos dormiram como sempre, junto a nos, presosanos-

SOS pes. La pelas onze da noite nos espertou o lingua

,

que vigiava aquelle primeiro quarto, dizendo, tigre, ti-

gre : e ja neste tempo os cavallos todos unidos comasan-

cas jogavam de sua arlilheria contra o tigre, que se pre-

parava para o salto. Pegamos nos alfanges, e o xauter

na sua lan^a : nas armas de fogo nao, porque temiamos

tanto ser sentidos dos alarves, se fizessemos tiro com

ellas, e elles acaso eslivessem por alii perto, como te-

miamos ser accommetidos dos tigres. Fomo-nos aquelle,

que so viamos , e pondo-nos entre elle e os cavallos, tra-

tdmos mriis de nos defender que de offender. Quiz Deus

que nos tivesse rcspeito e se fosse, deixando-nos em re-

ceios de voltar acompanhadoj mas ou nao acliou com-

panhia, ou dnu com melhor prcsa.

No scgundo dia <lo viagem , ^^2 de abril , achamof
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agua em um lameirao pequeno , viveiro de passaros de

estranha grandeza, feitio de patos, mas cor amarella tos-

tada nas coslas, peilo encarnado, azas pretas, pescoqo

branco, bico cor deago. Um destes passaroes apanhamos

a mao, per se nao podor ter nas pernas para voar. A'

borda do lameirao jaziam muitos cadaveres destes pala-

Ihoes, alguns mortos de pouco tempo, outros ja antigos :

quiz por minha curiosidade medir o espinhaqo de um, e

contei nove palmos de comprimento. Estes passaros ma-

tam OS tigres , e os teem alii como em viveiro para as

necessidades occorrentes. Mettemo-nos pelolodo para to-

narmos alguma agua ;
porque o lameirao ia-se seccando

e deixando nas suas bordas atoleiros de lodo. Estava o

xauter enchendo um odre, nao sei sede agua se delodo,

eis que vemos vir de carreira um faganhoso tigre endi-

reitando para elle : acodimos depressa aos cavallos , e o

xauter a sua langa. O tigre vinlia sequioso, nao fez ca-

so do nosso alvorogo, chegou a beber, e depois de ma-

tar a sede deixou-se estar quedo na agua , com os olhos

em nos. Pedimos-lhe a vozes que se afastasse, mas nao

dava porisso. Fizemos-lhe montariacom asclavinas, mas

nada montava; ate que se enfadou de nos ver e fazer

Taivas, e dando-nos as costas se foi por um tiro de es-

pingarda distante. Nao faltou quem Ihe quizesse fazer

um l'>o; porem como nao tinharaos seguranga de elle

haver de morrer logo , e sabermos que cruel e um tigre

ferido, deixamos de faze-lo. Afastado o tigre fizemos agua-

da , e deixando o invio daquelle deserto, arribamos so-

bre uma e^trada que vai para Ana, e dando com ella

ja de noite passamos oque reslava della noreconcavo de

«m outeiro, onde fizemos fogo, ferido no? fechos de uma
pistola, para assar uma lebre que o xauter acorddra com

a ponta da langa, estando dormindo junto de um arbus-
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to
,
podendo-se com verdade dizer desta lebre o que do

sea Oronte cantou Virgilio, que tomara a morte de um
somno.

Ao amanhecer de 28 de abril achamos naquella es-

trada raslo fresco decaravana on cafila: fomo-lo seguin-

do ate darmos com ella, que constava decamellos epou-

cas oulras bestas de carga: esta era toda de cevada que

de Babylonia levavam para Ana, por alii a nao haver.

Acompanhavam-na poucos homens, assim porser peque-

na, como por ser perlo a Jornada e irem a todo o risco.

Tanto que estes tiverara vista de nos deram-se por per-

didos, cuidando que eramos ladruesalarves : deitaram as

cargas no cbao, e fazendo dellas parapeitos nos espera-

vam a pe quedo, com arcos e lleehas nas maos. Como

Ihe conbecemos o mcdo, comeqamos a escaramu^ar, do

que enlenderam sermos de paz ; e deixando o maioral a

sua recova ou cafila, se veio a nos em um jumento, que

se tirava taobom como sefosse cavallo. Saudou-nos eof-

fereceu-nos cevada para oscavallos, pedindo que oacom-

panhassemos ate Ana, onde nos pagaria esta merce que

de nos esperava. A resposta que Ihe mandei dar foi de

ccgo, que veriamos. Nesle e no dia de antes encontra-

mos no deserto com umas cintas de marmore branco e fi-

no, as quaes se estendem por muitas leguas ;
porem nao

sao fundas, senao nascidas aflor da terra, da largura de

um lijolo.

Pouco ha via que caminhavamos em companbia, quan-

dolobiigamos para a parte esquerda um arabio a cavallo,

que vinha tangendo dois hois diante de si. Fomos a elle

de carreira, e pergunlamos-lhe por novas daquella De-

serla. llrspondeu que havia tempos que cento ecincoen-

ta rlarves de cavallo corriam aquella estrada todos os

dias; porem que entao nao sabia onde estariam ;
que el-
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le se recolhia para a sua cabana com aquella presa , a

qual Ihe tinha rendido uma pilhagem que comoulros fi-

zera. Viu-se-llie o alforje, e trazia nelle qualro bolos de

soborralho, que naquelle deserto foram urn grande rega-

lo. Sem elles se foi o arabio, dizendo mal dc sua vida,

porque tinha a cabana ainda muito longe, Jornada de

dez leguas ; mas como ia mais leve, cliegaria mais de-

pressa. Pouco avante deste encontro vimos muito rasto

de ca valla ria por toda aeslrada, que pornao ter signaes

de ferraduras, mostrava bem ser de gente inimiga. Dcli-

bera.mos logo no que conviuha fazer para evitar o encon-

tro. Requeria eu ao xauter que, deixando a caravana,

marchasiemos a toda a pressa, saindo-nos da estrada, on-

de operigo era maior. Tinha esle meu requerimento por

si rasoes muito forgosas. A primeira era que os ladroes

nesta Deserta nao seguem ordinariamente o rasto de ca-

vallos
, por se persuadirem que os nao poderao ja alcan-

^ar: de caravanas sim
, que sabem bcm que caminham

devagar. A segunda era que aquelles alarves ladroes iri-

feslavam a estrada , e ou mais tarde ou mais cedo da-

riam comnosco; o que nao succederia se, meltendo-nos

pela Deserta , fossemos varar a Ana. Nao deixava de

oenlender assim oxauler; porem levado depeitas econ-

venienoias respondia que naoconvinha aseu credito dei-

xar a caravana naquelle perigo, e faltar ao que Ihe pe-

dia o seu maioral, com quem tinha amizade; que nos

com ella iamos mais seguros : como se a caravana fosse

das grandes de Babylonia. Mas para que se vejam os

meios taio avessos que Deus muitas vezes toma para sair

com seus fms, e que a rasao humana se deve deixar go-

vernar da providencia divina , contarei o que neste e se-

gundo dia succedeu.

Desgostado eu com o xauter
,

por me nao ter feito
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a vontade em deixar a estrada e caravana , fomos todoi

juntos caminhando vagarosamente poruma ladeira abai-

xo, que ia fenecer no lio Eufrales. Nao a tinhamos ain-

da bera descido, quando divisamos ao longe no meio de

uma espa^osa campina muita poeira levantada por um
Irogo decavallaria, que nao sabiamos seia ou vinha pa-

ra nos, por eslar muito longe da vista. Apeaaio-nos a

toda a pressa , e os da caravana descarregaram com a

mesma seus camellos e jumentos, e subindo-aos a uni

cerro , fizemos barreira de bestas e costaes , esperando o

inimigo, o qual de forga havia de passar por um passo

estreilo entre um monte e o rio, o qual se me afigura

todas as vezes que, passaado de Santarera para a Gole-

gaa, chego as Barrocas da Rainha. O inimigo ia-se ja

recolhendo para os sous escondrijos que alii perto tinha,

enao deu fe denos. Desassusladosenlao desteperigo £no

qual infallivclmente caiamcs, se o xauler levado de mi-

nhas rasoes deixasse acafila, ecaminhasse com mais pres-

sa, poraquelles ladroes se terem levado havia muito pou-

co do mesmo ponlo era que nos os esperavamos agora]

sentamo-nos ao longo do rio Eufrates a sombra de al-

guns salgueiros que alii linlia , em quanto o maioral da

caravana assava nas brazas um bole que comsuas toscas

maos fizera de farinha.

Nao nos tinhamos logrado uma hora da sombra, eis

que gritam os camelleiros : Arabi dus , Arabi dus. Qxxcr

dizer : arabios ladroes, arabios ladroes. Peguei eu e mais

OS outros das armas, e levantando os caes as pislolas , e

clavinas, fomos tomar aquelle passo eetroito de que ja

fallei
,
que ficava entre um monte e o rio. Nesla occa-

siao fraqucou o portuguez lanto que se foi esconder por

cntr'' OS salgueiros mais espessos, dando tudo por perdi-.

do, e s6 teve accordo de levar comsigo o scu cavallo, co-
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mo que a sua vida nao estivesse mais nasarmas e no va-

lor do que nu fugida. Os arabios que vinham eram so

quatro, e um delles o xeque ou cabega das tropas que
tiahamos vislo aolonge. Requeria-lhes omeulingua que
se tivessem ; ma? elles fazendo poucocaso do requerimen-

to , se vinham chegando , ale que duas ballas
, que Ihe

foram zunindo pelas orelhas, Ihes tiveram mao nas re-

deas e melteratn medo. Gritaram que cram amigos, e

fizeram signal de paz, girando com os cavallos. Recebe-

mo-los entao com agrado, offerecendo-lhes do bolo que
tinhamos para jantar, tamaras e cebollas do nosso alfor-

je. Comeram de tudo com boa vonlade, ecom a mesma
acceitaram um pouco de tabaco que eu Ihes dei. Sobre

mesa Ihes perguniei donde vinham/ Responderam que
dos campos de Hella , cidade antiga, ehoje meia arrui-

nada, e que traziam uma boa presa que tomaram a um
turco muito rico, que ia para Babylonia a servir o offi-

cio de Cadi, e levava seis camellos carregados de rou-

pas da India, rauito anfiao, lacar e cobre : o que tudo
Ihe tomaram , e elle ficava morto com mais dois escra-

vos seus, por se porem em defensa, e Ihe malarem pri-

meiro um seu arabio. Dadas estas contas levantaram-se

e foram dar uma vista aos costaes da nossa caravaninha,

e tomaram quanlo Ihes contentou, sem o dono della fal-

lar palavra. Tambem me viram as armas de fogo, que
eu Ihes mostrei na minha mao; edesejaram o meu odre

da agua
, porque a fazia boa ; mas respondi-lhe que por

isso mesmo oqueria. Admiravam-se muito de eu metter
em uma so clavina muitos pclouros, e perguntavam pa-
ra que eram tantos? Eoavindo dizer que para matar de
um tiro dez arabios, viravam o rosto ediziam : Ala Sta-

farla: Deus nos livre. Feita visloria do que havia na ea-

ravana, quizeram os arabios ir-se para as suas ladroeiras,
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que Ihes ficavani ja peito delraz de um outeiro; mas eu

OS nao deixei ir sem que primeiro nos dessem algum se-

guro de que a sua gente nos nao sairia ao encontro ale

a cidade de Ana. Pediram pelo seguro vinte patacas

,

e dando-se-lhes quinze, parte dellas fahas e parte verda-

deiras , com mais algumas cousas, me enlregou o xeque

o seu cajadinho, dizendo : Podeis caminhar seguro: e se

alguma cavallaria de outro xeque vos sair , dizei-lhe o

que passastes comigo, e mostrai-lhe este meu cajadinho,

que elles Ihe terao respeilo : o meu nome e Xech Buri-

xa. Dito isto, em um nada desappareceram , deixada a

estrada , e meltendo-se por um areal em que nao havia

caminho nem carreira. Nos caminhamos a toda a pressa

o restante do dia , mais temerosos de elles nos virem no

alcance, em caindo no engano das patacas, do que con-

fiados no seu cajadinho: porem como elles meneam pou-

co dinheiro, tambem o conhecera pouco. Chegada a nol-

le , retiramo-nos do caminho , e carregando sobre a mao

direita, nos fomos esconder ou descan^ar entre dous

monies.

Pela meia noite saiu a lua , e nos com ella do dito

escondrijo 5 apressando quanlo era possivel os camellos,

por temermos os negros arabios. Ao amanhecer achamos

entre nos um companheiro de mais, o qual era arabio,

cara de ma casta , roto e despido. Pareceu-me espia , e

a todos que seria bem Irata-lo assim ; mas o maioral, que

por sens peccados sabia ja quao vingalivos eram os ara-

bios, acudiu por aquelle, e o livrou de uma boa. Per-

gunlado por quem era, respondia que mercador, vindo

de Babylonia, e roubado odia de antes <;om outros mui-

tos desua companhia, os quaes ainda ficavam presos nas

tendas dos ladroes, eque elle escapara aquella noite, por

o nao ter o seu pairao segurado bem. O certo e que el-
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le na noite seguinte fugiu dei36s tambem. Neste dia co-

memos regaladamente
;
porque se cagou uma gazela , e

reparliu comnosco um ligre de um javali que matou a

nossa vista , nao sem Ihe cuslar sangue
; porque a briga

foirenhida, eo javali sabia-se muito bem deffender. Pas-

sou acousa desta maneira. Chegando nos pelas onze bo-

ras da manhaa ao Eufrates, que se tinha afastado daes-

trada o dia de antes com uma volta que fazia, demos

com OS olhos em um grande tigre, que levantada a Cau-

da em alto, boca aberta , e todo um fogo, saltava de

quando em quando sobre um pouco delodo [tal nos pa-

ceu a primeira vista o javali que com elle brigava]], por

estar muito bem armado decamas delodo uma sobre ou-

tra. Pararam os camellos , adiantamo-nos os de cavallo,

e mais de perto nos pozemos a ver a batalha. Tinha o

porco as costas em um salgueiro, e os dentes bem afia-

dos , e altura dc tres dedos de lodo secco pelo cor-

po. O tigre raivoso trabalhava pelo tirar do posto 5 mas
vendo que nao aproveitavam suas diligencias, saltou-lhe

de um pulo nas costas, empregou as unhas, e cuidando

que se retirava levando couro e cabello, achou que so

lodo e cabello Ihe tinha tirado. Segundou uma e outra

vez opulo, ate quetotalmente Ihe tirou das costas aquel-

la saia de malha enlodada , mas com pouco damno do

mais. Tanto que o javali se viu desarmado, correu ao

rio para se encher outra vez delodo; mas dando-lhe nas

costas o tigre , o abriu pelo meio com as garras : depois

de o matar deitou-se ao pe delle, lambendo uma ferida,

que so recebera naquella batalha, e como Ihe pareceu

tempo comeu o que pur'e, deixando-nos alguma parte
^

que bastou para osque so podiamos comer daquella car-

ne , prohibida na lei de Mafoma ; ainda que o xauter

jaao se pode ter.

\2
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La pelas quatro da tarde chegamos a urn posto, on-

de achamos signaes frescos de liaveiem alii eslado pouco

de antes alojados muitos cavallos, os quaes nos coniava-

mos pelas estacas a que estiveram presos , e ficaram fm-

cadas no cliao. Louvei entao a Deus, por me ter liviado

de tao evidentes perigcs com a deten^a que fizemos em

companhia da cafila. O mais do dia e parte da nolle ca-

minhamos a borda do rio, que por alii e largo e profun-

do. Nao se pode crer a multidao de javalis que vimos

aquelle dia, e a multidao de burros bra\os que vinham

beber ao Eufrates : perto delle dormimos aquella parte

da noite que nao andamos , e em esclarecendo o dia de

65 de abril continuamos com o caminho, o qual nos le-

\ou dlreitos a Ana pelas oito do dia.

CAPITULO XXIII.

Descreve-se afamosa cidade de Aiia^ e sefa%

outro diario de meu caminho ate chegar

a Alepo.

A cidade de Ana, corte e cabega em outro tempo

de toda a Deserta , agora mais deserta que povoada , es-

ta posla d'aquem ed'alem do rio Eufrates, que Ihe pas-

sa pelo meio ao pe de dois rochedos, que de uma e ou-

tra parte Ihe guardam asco«tas, nao adeixando alargar.

Esta e a rasao porque aquella cidade lem muito poucas

ruas, mas essas tao compridas que se poe uma hora em

andar uma rua a cavallo. Nao e murada, nem o p6de

Ber, por entestarem suas ruas com a rocha por uma ban-

da , e estarem as casas abarbadas com o rio pela outra.
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Os cdifjcios sSo todos do feitio de castellos altos , com
suas ameas a roda dos terrados j mas de barro os mais

delles, com haver alii pedreiras. Por annas tem sobre os

portaes uin prato, ou seja da China ou da Persia, em-

butido na parede. A mclhor cou^a que tern Ana saio os

seus pomares e jardins, regados com a agua do Eufrales,

e abundantes de frulas e flores de Europa. NesLa cidade

vi alguns olivaes lao fuimosos como os nosso^ , e usa-se

de seu azeite nas candeas. Tern poucas terras de luvou-

ra , e s6 trigo tem bastante : a cevada para os cavallos

Ihe vem de Babylonia. No meio do rio entre uma e ou-

tra parte da cidade esla uma ilha do tamanho docaslel-

lo de Lisboa , raurada toda em roda de muros de barro

ou adobes cozidos , amelade ja arruinados , e tambem os

edificios que tinha pordentro dos muros. E>>ta cidade pri-

meiio foi dos arabios : depois atomaram os lurcos : razao

por que seus moradores saonotavclmenteperseguidos dos

arabios, ccmo usurpadores do que ja foi seu. O rio nao

se passa alii por ponte de pedra ou de duinecs , como

em Babylonia, senao por barca lastrada e grande, ca-

paz de quinze camellos carregados, Como nao ha mais

que uma barca de passagem, delem-se nesta a caravana

de Babylonia
,
quando por alii pasca , oito e mais dias.

Osnaturaes, quando jiassam deuma aoutrabanda, neoi

sempre e na barca, senao em uns odres chcios de vento,

sobre que vem remando com as maos ; se bem a corren-

te OS faz descair muito. Tem aqui o Eufrates trezentos e

vinte passos de largo. Oshabiladores sao pela maior par-

te arabios, como digamos mansos, turcos e jtideus, que

dizern ter alii ficado da transmigra^ao de Babylonia. Uns

eoulros vivcm de tecer pannos de laa de camellos. Hcu-

ve ja nesta cidade mercadorcs mui ricos; mas todos se

pas'saram a Damasco e Mepo, por causa das guerras pas-
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sadas enlre turcos e persas. Vi aqui tarambolas movidas

pela corrente do rioj que langavam a agua sessenta pal-

mos em alto.

Ora chegados nos a primeira rua de Ana da banda

d'alem , nos sairam ao encontro muitas mulheres e me-

ninos a perguntar por novas dos que vinham na carava-

na, porque Ihas tinham dado odia de antes muito mas:

e dizendo-lhe nos que ahi vinham ja a salvamento , foi

DOtavel o alvorogo com que correram para a estrada em

busca dos seus. Fassamos logo o do, e fomos agasalhar-

nos a casa de um tecelao amigo do xauler, que o foi

honiadamente comnosco, aquelle so dia de 25 de abril

que nos delivemos em Ana, no qual demos um pouco

de verde aos cavallos ; e mandamos fazer biscouto para

OS alforjes amassado com manteiga, para ser mais bran-

do. Este biscouto me custou tao caro que me deu um
grande desgosto, e me fez dar ao xauter duas moedas de

ouro; e acousa foi assim, que disse eu atodosmeus tres

companheiros que mettesse cada qual nos seus alforjes o

biscouto que podessem levar : nenhum delles queria car-

regar o seu cavallo, e menos que todos o xauter a sua

egoa , deixando-me a mim a carga do que elles haviam

de comer : enfadei-me eu entao , e comigo o xauter sem

nenhuma rasao, nem o pude aquietar sem primeiro Ihe

metter na mao duas moedas de ouro, como se o livesse

injuriado. Mas eu bem via que com ellas nao comprava

sua graga , senao minha vida
, que de sua fidelidade de-

pendia. Assim faz quern quer ter bom success© nestes ca-

minhos ; os que sao miseraveis , ou chegam ca roubados

ou ficam la mortos.

Oulros maiores desgostos me deram nesta terra com

as noticias de muitos roubos e hostilidades que cada dia

iaziam os arables , nao Ihes cscapando ningucm
,

quer
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por terra quer pelo rio, que nao roubassem e matassem.

Fallei alii com um turco, que descia dePir pelo rio em
um barco carregado de fazenda , o qual Ihe tomaram , e

a elle tiveram preso ale se resgatar por duas mil pata-

cas, e havia dois dias que se linha libertado de seu po-

der. Este e os mais da terra afhrmavam por cousa certa

e sabida que a caravana grande de Babylonia, que del-

la linha parlido havia ja Ires mezes, estava ainda reteu-

da ecercada porelles, naoobslante terem-lhe jadadode-

zeseis mil patacas
,
porque pediam outras. Fora das por-

las dacidade janinguem saia, atemorisados todos deini-

migos tao importunos. Estas novas me cortavam o cora-

Qao, mas nem porisso deixava de omostrar aosque mas

davam , dizendo-lhes que nao temia os arabios, e que se

algum delles quizesse passar comigo oseguraria com mi-

nha vida. E por evitar avisos das espias que nesta cida-

de , como nas raais , tem oj ladroes
,
publicava que nao

havia de partir daquella terra senao depois de haver da-

do uma semana de verde aos cavallos.

Sabido o que passava nodeserto, fizemos nosso con-

selho OS quatro : nelle houve pareceres que ou tornasse-

mos para Babylonia, ou nos deixassemos ficar em Ana,

porque o al era arriscar evidentemente a vida. Tinha es-

te parecer contra si que avolta para Babylonia era tara-

bem arriscada: a deten^a em Ana seria de um anno,

ate vir outra caravana grande de Babylonia. O que tu-

do considerado se resolveu que o caminho se continuasse

logo pela manhaa do seguinte dia, por nao dar tempo a

poderem ter os arabios aviso de nossa ida : e que se po-

dessemos nos metteriamos na caravana reteuda, quedis-

tava dia emeio de caminho. Tomada esta resolu^ao, vi-

rando-se para mim o meu xauter , disse : Agora vereis

quao sciente eu sou destes desertos : eu vos heide levar
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por onJe nem os alarves nos vejam a nos, nem nos os

Tejamos a files: comtudo preparai bem as arinas, por-

que p6de bt^m ser que as hajamos misler.

Wa madruf^ada do dia siguinlej 23 de abril, levan-

do provides alforjes e odres, e as armas afiveleta, fomos

caminhando pela grande rua de Ana. Saiu-nos um tur»

CO aoencontro pedindo duaspatacas porcada um ^ dei-as

por ser cu.tume, depois de me chorar de pobre
;
porque

neslas terras assim como os pa*sageiros haode saber gas-

tar , assim tambem e necessario que encubram suas pos-

ses, nao dando nunca aentender que tern dinheiro, nem

que o largarn da mao facilmente. Eu semprc trazia di-

nheiro reparlido pelos companheiros, e quando havia de

pagar aJgum , a todos pedia emprestado. Ido o turco,

veio correndo alraz de nos um mogo ou guarda do go-

"vernador, que chamava o xauler. Foi este, e n6s fica-

mos esperando. Sabida a cousa , era para Ibe perguntai

se eramos nos homens que tivessemos que estafar. Res-

pondeu-lhe o xauter que eramos uns pobres francos, que

pedindo esmola vieramos ler a Babylonia, onde com es-

molas de alguns christaos compraramos os cavallos em
qne vinhamos, eque rile nos guiava por amor de Deus.

Foi Deus servido que ogovernador cresse ao xauler e nos

deixasse pariir. Os visinhos da rua por que passavamos,

a>sim homens como mulheres , chegando as portas e ja-

nelliis de suas casas, diziam para nos: Onde ides, ho-

mens? Quereis ser roubados ou morlos dos ladroes? Nao
sabeis o que passa ? xXhi estao fora da porta da cidade*

Bom caminho levaes, depois no-Iodireis. Temerarios ho-

mens sao estes francos ! Poslos nus f6ra da cidadc subi-

mos ao monte que Ihe fira nas costas, donde se descobre

uma lalissima campina a perder de viita , e como nao a

tivemos de alarves, ficanios conlentes; mas para m6r se-
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ta , carregamos sobre a esquerda, e fazendo nossa Jorna-

da por areaes soltos e tristes , fomos finalmente dormir

em uma cova ou furnaj que parecia ter sido leoneira

:

ferimos fogo , e assamos grande quantidade de ovo? de

grandulins ou caltas , e tubaras, que naquelle dia acha-

mos pelo deserlo. De noite nos visitaram sete tigres jun-

tos em quadrilha, e a nao serem sentidos dos cavallos de

mui longe, nos succederia alguma desgraga. Acharara-

nos prevenidos e a porta da furna, recolhidos 05 caval-

los, o que OS fez desislir de sua ma inten^ao.

No dia seguinte ao romper da alva, tendo ja cami-

nhado algumas leguas, demos com uma pequena poga

de agua enlre umas ribanceiras, que alii tinha ficado do

inverno : beberam os cavallos , e nos enchemos os od^es.

Feita esta aguada nos disse oxauter que na Jornada da-

quelle dia tinhamos depassar pelos logares mais arrisca-

dos da Deserla
,
porque nosso caminho seria por entre a

vivenda do principe dos arabios, e posto em que a cara-

vana eslava represada : queconvinha largar asredeas aos

cavallos, e correr todo odia; que era necessario para li-

vrar de perigo tao manifesto , o qual incorreriamos por

um de dois modos , ou tendo vista de nos os batedores

da cavallaria que rodeava a caravana, ou encontrando

quaesquer arabios, que passassem da caravana para sua

vivenda. Encommendou-nos mais que caminhassemos

sempre em parelhas de dois e dois , ao modo arabigo , e

nao uns detraz dosoutros, para que se nos vissem ao lon-

ge cuidassem que erarros gente sua. Assim o fizcmos,

provando bem os cavallos nesta occasiao que eram ara-

bles, porque com virem esbofados de tao largo caminho,

mortos de sedes e fomes , carregados com covada , alfor-

jes , armas , odres de agua , e no-isas pessoas , nao para-
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ram na carreira desde pela manha^ ate as duas horas do

dia, espa^o de tempo em que andamos oito leguas mais

perigosas. E' bem verdade que o cavallo do portuguez

,

per ter idade e comer pouco , ficou desta caminhada tao

esfalfado, que o houvemos de largar dalli a dois dias.

La sobre a tarde chegamos a um cabego, donde se

deixava ver uma dilatada planicie, na qual dizia oxau-

ter que achara ja dois pogos mui altos, passando por al-

ii ; mas que era posto certo dos alarves
,
que vinham a

elles dar de beber a seus cavallos. Repavtimo-nos enlao

a descobrir ocampo desmonlados, por nao sermos vistos,'

e dando fe de sete cavallos no mesmo logar em que o

xauter affirmava estarem os pogos , fizemos nosso conse-

Iho sobre o que fariamos neste passo , se fugir antes que

Tiessem a nos , ou i-los buscar a elles. A nenhum pare-

ceu segura afugida^ porque comohavia deser para traz,

onde o perigo tinha sido tanto, seria fugir de um perigo

para oulro maior. O demandar os sete nao se fazia dif-

ficultoso ; mas acobardavam-nos os receios de que os se-

te , vistos ao longe , fossem ao perto vinte. Prevaleceu

em fim o voto do valor necessitado, e escorvando as ar-

mas de fogo
,

pistolas na cinta com os caes levantados,

fomos para elles. Tanto que nos viram ir de rota batida

em sua direitura, montaram nove liomens que erara a

cavallo, e vieram a nos como raios, sem elles nem nos

fazermos signaes depaz com os cavallos. Como chegamos

a falla perguntamos quem eram , e que se tivessem la.

Nao responderam ; e perpassando por nos um pouco des-

viados reconhcceram as armas, e logo pararam. Nos ca-

minhamos para os pogos, que achamos seccos e entupi-

dos : pelo que sem mais demoracontinuamos nosso cami-

nho. Pouco tinhamos ainda vencido, quando os alarves,

feilo seu conselho, largam de carreira para nos feitas as
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langas. Formamo-nos os quatro em forma de cruz, com

as ancas dos cavallos umas para as outras
,
para nosde-

fendermos per lodas as quatro partes: e antes que nos

chegassem a bole de langa, langamos entre ellesseteba-

las deuma espingarda e deduasclavinas, nas quaes Deus

poz tal virtude que os fez parar de repente; e logo dan-

do as costas se foram , nao ja nove , mas sete, deixando

em nosgrandes receios deque fossem em busca deoutros.

Este leceio fez com que a tarde corressemos outro tanto

como pela manhaa, ate darmos em um medao de area,

que no alto servira ja de curral ao gado dos aiarves , e

como ficara estercado do gado, achamos nelle muita er-

va fresca ; o que foi milagre naquelle deserto. Era o lo-

gar bellissimo para dar uma ameijoada aos cavallos, que

ja nao tinham cevada ; mas o medo de nos alcangarem

aquelles inimigos montava mais para comnosco que o

commodo que offerecia o posto. Segamos alguma erva

com facas; e pondo cada um seu feixe na garupa, mar-

chamos ate certo abrigo, em que fizemos alio pelas no-

ve da nolle, sem naquelle dia descangar-mos hora nem
ponto.

Neste mesmo dia de vinte esete deabril, pelas qua-

tro horas da tarde , vimos o sol ficar de repente tao bran-

co como neve , sem raios , e sem scintillar nem offender

de modo algum os olhos que nelle se punham ; como se

aquelle brilhante planeta sentisse algum desmaio. Por

muito espago nao tirei os olhos delle indo caminhando

,

sem mos offender suaclaridade. Nao sedeixa vertaobem

a lua, como o sol entao se via. De sorte que se o sol ti-

vera a minima mancha, se Ihe enxergaria entao: nem
estava tao elevado da terra como nosoutros dias as raes-.

mas horas. Depois de meia hora que assim esteve , uma
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densa nuvem , como tomando-o nos bragos, no-lo tirou

dos olhos , deixando-nos admirados tal novidade.

Passada a noite toda em vigia, e rompendo a alva

de vinte e oito de abril, tornamos a derrota, e passamos

a vista de Rahab antes de ser dia. Rahab e uma cidade

e fortaleza sita em umlogar eminente no meio deeslen-

didos campos, distante duas leguas do Eufrates : o qual

de primeiro Ihe passava por junto dos muros, enrique-

cendo-a com suas aguas e commercio, que havia pelo

rio. Masdepois tomando outrocaminho affastou-se a dis-

lancia que ja disse. E' aopresente cidade pobre e povoa-

da de arabios sujeitos ao turco, que vivem de seus ga-

dos e poucas lavouras. Desta cidade faz mengao David

no psalmo oitenta e seis, quando diz
,
que Babylonia e

Rahab conheciam a Deus : Memor ero Rahab, ct Bahylo-

nis scientium me. Hum tiro debombarda desta Rahab es-

ta uma ahigoa de agua pouco boa, e e a de que bebe a

cidade. Contam della os arabios e turcos, que se com-

munica porbaixo da terra comopogo que sechamaZam-

zao, que em Meca veneram dentro de um grandissimo

templo ; levantando-lhe que e a fonte que sahiu debai-

xo dos pes de Ismael.
,
quando estava perecendo de sede

no deserto. Deste pogoestao continuamente tirandoagua

muitos devotos, e dando-a aos peregrines paralavaremo

corpo com ella , havendo que esta agua lava e alimpa

uma alma de todo o peccado. A coiifnmagao que trazem

aquelles barbaros para crermos esta communicagao da sua

alag6a , e fundada em certa historia de um agi ou ro-

meiro de Meca, ao qual como cahisse no pogo de Zam-

zao uma escudela, dahi a muitos tempos veto adarcom

ella na alagAa de Rahab, cuja agua nao tornamos, por-

que temiamos ser vistos da cidade , e obrigados a pagar
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inuitas palacas, segundo o costume, quando passatn es-

Iraogeiros nas caravanas : e mortos a sede de dois dias

,

dormimoi a noite no campo.

Em vinte e nove de abril nos choveu por muitas bo-

ras ; e o \ento foi lao rijo que, como se fossemos peque-

nos barcos a vela com lormenla, nos botava a banda.

Nem foi possivel caminharmos muita parte do dia, que

passamos em um descampado sobre os cavallos, ate pas-

sar a tormenta. Pelas nove da noite chegamos a um po-

90 fundo, d'onde tiramos agua com todu a pressa ,
por

acharmos ao redor delle signaes de haver alii estado gen-

te: epassandoavanto, obiadetresleguas, nos fomos apear

cntre dois outeiros; nao digo dormir, porque a terra ver-

tia agua da chuva que disse, e os nossos fatos eramfon-

tes de que corria. Este descommodo, sobre medo, nos

serviu de cea e de somno. Taes noite de Deus aos ini-

migos da sua fe. Seriam horas de meia noite, quando

' sentimos fallar arabigo a certos vultos que iam passan-

do. A noite era escura e medonha, n63 desmontados, os

cavallos feitos em pedagos, as armas de fogo com as es-

corvas humidas, apolvora quasi toda molhada ;
que tu-

do junto nos moveu a so procurarmos de nao ser senti-

dos : e foi Deus servido que os vultos nao dessem por

nos e passassemavanle. Em Tliaibe soubemos, no dia se-

guiote, que eram sessenta alarves em trinta dromeda-

rios , OS quaes tinham destruido aquella terra e a de Ra-

hab com os roubos que tinham feito nos gados e na gen-

te quepassava de uma para outracidade. Reconhecemos

entao a merce que Deu-^ nos tinha feito com a chuva do

dia de antes; aqual, sebem foi de molestia, nos foi tam-

bem de toda aseguranqa contra aquelles ladroes, que por

se recolherem della, deixaram o pogo eestrada. E' bem

verdade que, se a chuva nao fora, parlido linhamos com
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elles
;
porque a vantagem das armas prevaleceria contra

a ligeireza dos seus dromedarios.

Ao oulro diatrinta deabril, nove horas damanhaa,

avistamos um magnificenlissimo edificio em quadro, por

muitai partes arruinado, todo de marmores finissimos

,

columnas , canos de agua , castellos e officinas dos mes-

mos. Os portaes eram de obra corinthia , e emfim ma-

quina que parecia o templo de Salomao. Dizem os na-

turaes que os francezes quando passaram aconquistada

terra santa, destruiram aqnellas terras de modo que nem
memorias deixaram nellas do que foram. Na mais alta

torre deste edificio vi muitas aguias eoutras aves de uo-

tavel grandeza. Daqui meia legua fica a villa deThaibe

em um teso, cercada de muros de taipas, e sobre a por-

ta principal um camelete de bronze, sem maisoutrabom-

barda em toda a fortificagao da villa, que s6dos alarves

se teme. Os moradores sao arabios , ate o governador, e

\ivem de suas grangearias , e de criagoes de camelos.

Nao ha alii hortas, quintas epomares, nem ainda arvo-

res : sendo que a fonte que corre junto dos muros, podia

dar agua para se regarem 5 mas a terra e muipoucocria-

dora. Nella nasceu o propheta Elias, como escreve san-

to l^piphanio, fundado nodito de Jesus, referido no quar-

to livro dos reis capitulo nono : Sermo Domini est, qiiem

loquidus est per servum suum Ileliam Thesbiten. E' bem

verdade, que assim aescriptura sagrada, como santoEpi-

phanio, Ihe chama Thesbis, e nao Thaibe; porem esta

variedade de nome sera corrupqao das linguas, e naodi-

versidade de terras : porque se Elias, como escreve san-

to Epiphanio, nasceu em terra de arabios, nao ha por

toda a Arabia terra mais semelhante a Thesbis no nome

que esta a que chamam Thaibe.

Ma ravilharam-se muito seus moradores de n6s lhe«
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Uizer-mos que nao brigaramos com os alarves dosdrome-

darios, con Ira os quaes linham mandado pedircavallaria

ao bachci de Alepo. E viviam cst?s Thesbitinos tao ate-

morisados delle
,

que nem os camellos deitavam fora a
pastar havia ja muitos dias. Agasalhamos-nos emcasade
uin conhecido do xauter ; e mal tinhamos descavalgado,

quando enlra pela porta o governador da terra , homem
grosso de corpo , barba larga

,
peitos a mostra lamanhos

como de mulher, descalgo de pe e perna , e bem conhe-
cido de alguns europous que por alii tern passado , nao
por suas virtudes, senao pelo mais cruel ladrao que ha
em toda a Arabia. Conhecia-o eu tambem por fama; e

assim
, o mesmo foi dizerem-me quem era que fazer-rae

eu sem dinheiro, mas com muita pancada. Recebi-ocom
tanta cortesia e benevolencia , como se a amisade enlre

DOS fosse muila: offereci-lhe caoe , tabaco, e um lengo

lavrado. Bebeu du caoe, cachinibou um pouco, sem fal-

lar palavra: e ao tempo que se queria ir para casa, cha-

mou o xauter a parte, e Ihe perguntou que gente era-

mos, para onde iamos , donde vinhamos, e que cabedal
teriamos ? Disse-lhe o xauter em tudo a verdade ; e elle

se foi cear, dando palavra de tornar, sendo que Ihanao
pediamos, nem queriamos. Voltou dalli a pouco com
muitos dos seus

, que acudiam a caoe , como cousa que
poucas vezes tinham. Tirei en tao do alforje toda a que
ainda havia , e a reparti com elles , desculpando a pou-
quidade da offerta com minha pobreza : e neste passo se

sorriu o governador, edisse para mim : bem sabemos que
sois rico ; que se o nao foreis, mal poderieis fazer este ca-

minho de tantos gastos. Os pobres, e os que nao tern

muito de seu , vem nas caravanas pedindo esmolas, ou
gastando so com suas pessoas : v6s trazeis esses compa-
nheiros a vossa custa de Bagord, e quereis metter-nosna
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cabega que sois pobre ? Ora vejamos a vossa bol^a. Edi-

zendo isto , mandou aos seus trazer os alforjes, que eram
todas as nossas canaslias e malas. Fiz eu que se me nao

dava disso, e ordenei ao lingua que Ihe mostrasse tudo

quanto nos alforjes levavamos : e virando-me para o go-

vernador, Ihe corri as maos pelas barbas [signal en Ire el-

les de benevol(>ncia e testemunho da humildadede quern

pedej e roguei que nao usasse tao mal com quern fiado

em sua nobreza e fidalguia se viera metier em sua terra,

podendo ficar fora : que os costumados direitos eu ospa-

garia ; e demais disso podia esperar de mim a tornavia-

gem de Alepo um grande reconhecimento. Levou-se o

negro governador desla esperanga, por mais que elle at-

tribuia sua mudanga a meu bom modo ; e mandou aos

seus que parassem com a visloria dos meus alforjes. Con-

tentei-o por cnlao com dez patacas, e uma silha do meu
cavallo, que elle cobigou por curiosa no lavor, e fiquei

desimpedido para aooutro diaseguinteconlinuar meucB"

minho.

Partimos de Thaibc ao primeiro de maio, tres de

cavallo, e o porluguez em um jumento, por Ihe tcrcan-

gado o sou cavallo. Entramos naquella Jornada por ter-

ras da Syria, e por isso achamos agua em varius paries.

A noite passamos no campo. No segundo dia de cami-

nho vimos immensidade de cegonhas ede gazelas : eslas

cobriam a terra , aquellas o ceu : a caga das gazelas an-

davam treze turcos a cavallo, cada um com seu falcao,

o qual despedido da mao do cagndor se vai por na cabe-

ga da gazela, e avoagando com asazas, c picando-lhe nos

olhos, de tal sorte a atordoa que a pobresinha , mais

cuidadosn do bico, que a molesla, do que da langa qi:2

ameaga a sua vida, sc deita , dando logar e lempo ao

cagador para chcgar a ella e a matar. A noite dosLe dia
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dormimos em Miloua, villa habitada de turcos, e pou-

cos arabios. Com estes ficamos , e elles nos hospedaram

com mais caridade que seguranga
;
porque toda a noite

vigiamos os cavallos dos turcos
,
que naquella terra rou-

bam OS passageiros, como se fossem arabios bravos. Na
manhaa de tres de maio fomos costeando uma grandissi-

ma alagoa de agua doce , da qual se faz sal , com nota-

vel admiragao do mundo todo. Mas niio e menos para

admirar que o orvalho do ceu , cahindo nas folhas de

certas arvores
,
que alguma vez se acham perto do Eu-

frates, se torna sal tao picantecomo odeSetubal ou Al-

cacer. Pelas tres da tarde entramos nas quintas de Ale-

po , logo na cidade : havendo vinte e cinco dias que par-

tiramos de Bagora, dos quaes descangamos umem iSima-

uoa, dia e meio em Babylonia, perto de um dia em Thai-
be, e outro em Ana. Mas antes que nos recolhamos a
Alepo, farei um capitulo ou roteirodequantos caminhos
se podem fazer por terra da India a Europa, com todas

as advertencias e cautelas necessarias.

CAPITULO XXIV.

Roteiro de diversos caminhos
, que se podem to-

mar da India a Europa , e desta a Indiapor
terra. Inculca-se um fiovo e breve caminho.

Varios sao os caminhos que se podem fazer da India
a Europa por terra : uns maisfaceis queoutros: uns mais
seguros

, outros mais arriscados : uns mais breves, e mais
compridos outros. Diremos de todos : a eleigao sera de
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quern os fizer. O primeiro e mais breve e pelo estreito

de Meca oumar roxo. Deve embarcar-se opassageiro pa-

ra Meca em qualquer nau das muitas quecada anno vem

da India aquelle, e costumam partir no mez de abril e

maio. De Meca embarcar outra vez para Suez ou para

o TorOj situados no ultimo seio deste mar, oqual se na-

vega em barcos pequenos, chamados gelvas. Dalli em
tres dias se vai ao Cairo em cafilas : do Cairo pelo rio

Nilo abaixo a Alexandria. Ncstc porto sempre ha naus

francezas, hollandezas e inglezas, em que se passa a Eu-

ropa. Pelo dito se ve quao breve caminho e este, pois

de terra so tres dias tem. E' porem arriscadissimo
,

por

rasao deserem os turcos muito ciosos da sua casa de Me-

dina , onde jaz o seu Mafoma, e nao quererem que os

chrislaos cheguem aella. Com tudo houve jaalguns que

passaram aEuropa por aquella via. Sealguem tiver um
mouro de tanta confian^a que se segure de o nao entre-

gar, pode passar por seu captivo, ainda que oconhegam

por christao.

O segundo caminho e o da Persia : este se faz de

dois modos
; porque primeiramente se devem embarcar

OS passageiros para a Persia cm qualquer porto da In-

dia , ou na mongao do cedo ou do tarde : a do cedo e

nos mezes de Janeiro c fevereiro; ado tarde nos de abril

e maio. Chegados ao Comorao ou ao Congo, que sao

OS dois portos da Persia, em qualquer delles se acham

sempre cafilas para a cidade de Lara, que dista nove

dias de caminho ; de Lara se vai a cidade de Xiras em

quinzc : de Xiras ou a Hispahao , c6rte do persiano , ou

a Romus : de Romus, tres leguas de caminho se vai ao

rio Gopal
,
que por alii divide a Persia da Arabia : da-

qui aoulro rio chamado Charom saocinco dias de cami-

nho : deste rio ao de Carca e um dia de Jornada. Passa-
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do Gste rio fica da outra parle a cidade de Cuthu , fun-

dada por Xech Umbareca, rei de Lasa ou Aveza. Duas

leguas e meia de Cuthu seda norioCOcam. Dahi a meia

legua fica a cidade de Lasa , que ja foi corle. De Lasa

se vai em dezoito dias a Babylonia : de Babylonia a Alc-

po , ou Damasco, como logo direi.

Os que de Xiras passam a Hispahao se ajuntam.

aqui com ascafilas que partem para aTauris na Armenia

maior : deTaurisassim mesmo emcafilas a Arzerum: de

Arzerum em direitura a Smirna no Archipelago, ou de

Tauris aDiarbeker, edaqui para Babylonia ou paraNi-

nive : daqui paraAlepo. Ambasestas viagenssao compri-

das, mas seguras
;
porque na Persia nao ha osladroes da

Arabia 5 e para que osnao haja e costume daquellereino

haver em tod a a cidade, villa e aldea delle um alcaide,

homem abonado , e dos mais ricos da terra , o qual nao

tem outro estipendio ou comedia [exceplo sua fazendaj

que oordenado d'elrei, sem levar ao povo pena alguma,

nem custas, por mais diligencias que fa^a. Este tem por

obrigagao prender todo oladrao que houver na cidade ou

logar em que serve o dito officio; e nao o podendo ha-

ver esta obrigado a pagar o furlo, qualquer que seja
,

constando que se fez por pouco cuidado ou vigilancia do

alcaide. E se o furto foi nas estradas ou caminhos, o«.

quatro alcaides mais chegados ao logar do furto sao obri-

gados a entregar os salteadores ; e nao os achando dentro

de cerlo tempo pagam todos quatro a valia do furto fei-

to em seu districto ;
para o que estao todos os caminhos

demarcados, so a fim de nenhuni delles allegar ignoran-

cia. Por esta rasao ha muitas vigias, que avisam dagen-

te que passou , em que tempo, trajes, e de que nagao.

Esta lao louvavel diligencia faz com que estejam os ca-

minhos o estradas tao seguras que podq qualquer pessoa
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caminhar por ellas com diuheiro na mao, e sem risco.

A esta diligencia acrescenlam outra de maior seguran-

ca, e e esta: que em se repartindo osmercadores dasca-

filas pelos caiavan^aras ou estalagens communs, vem lo-

go a jusliga pesar loda a fazenda , a qual recolhem em

seus armazens, e ao outro dia da partida a tornam aen-

tregar por peso, sem levarem por isso direitos alguns.

Fazem isto a fun de que os mercadores naio furtem uns

aos oulros de noite as fazendas, nem possam levantar

que alguem na terra Ihas furtou.

O terceiro e mais aeguido caminho e embarcar para

BaQora, ou da India em direitura , ou do Comoraio e

Congo da Persia , como eu fiz. De Baqora pelo rio Eu-

frates acima em dainecas se vai a sirga em dois mezes

,

eas vezes emcincoenta dias, auma terra chamada Hail:

desla por terra em cavallos se vai a Babylonia, que dis-

ta de Hait tresjornadas. Osque faaem esta viagem teem

nella muitos en fados , assim pelos vagares com que se

naiega contra acorrente, como pelos mosquilos que nao

deixam repousar de dia nem de noite os passageiros. O
perigo e so dos arabios da Deserta , os quaes onde o rio

e estreito se chegam a borda delle a flechar os que pas-

sam ; e vigiam a paragem em que surgem de noite para

OS assaltarem , o que succcde cada hora. Para evitar es-

tes perigos convem que os passageiros levem bons baca-

marles e espingardas compridas que varcjem ao longe, e

que nunca durmam em terra ; assim mais quesaibam ou

levem comsigo quem entenda efalle oarabio, porque do

contrario se teem vislo grandes desgra^as, eniregando os

companheiros da daineca aos ladroes os estrangeiros que

comsigo levavam.

Quem se atrever a passar de Baqorii por terra a Ba-

bylonia, lenha estas caulellas. Primeiraniente naio pu-
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blique em Ba^ora que faz o tal caminho, para que o nao

vao esperar fora os que o souberem : os cavallos necessa-

rios mande-os comprar peloarabio que tomar porpiloto:

este sfja fiel e ja experiment ado. Nao Ihe servira pouco

alcaogar do bacha, com qualquer piesente, cartas de re-

commendagaoparaosxeques eprincipedosarabios, Tam-
bem Ihe pode pedir que o assegure do pilolo ou xautec

scu vassallo. Os cotnpanheiros que levar, se forem raou-

ros , convem-lhe que nao sejam muito amigos , e por is-

so OS escolha de varias castas
;

porque se se dao muito

uns com os outros, corre perigo de o malarem no cami-

nho para o roubarem : o melhor meio para se nao uni-

rem uns com os outros e dar ora a um ora aoutro o di-

nheiro para os gastos j pofque como todos sao cobigosos

,

por cada qual correr com os gaslos atecusa de infieis os

outros, e nao os pode ver com invejas. A nenhum del-

les descubra nunca oseu cabedal^ equando ao entrar de

ajgumas cidades Ihe disserera que Ihes de o que leva de

prego para que Iho nao tomem na alfandega, diga que

nao leva cousa nenhuma mais que o precisamente neces-

saiio para o caminho. Ao piloto nao pague de antemao,

se nao deixe-Ihe a paga em Bagora em poder de alguma

pessoa, a qual Iha dara a volta, trazendo carta sua; por-

que Ihe serve de freio em suas demasias esta esperanga

da paga. Nao saia de Bagora sem boas armas de fogo e

o4res de agua, porque a falta delles me vi no segundo

dia de caminho morto de sed,e. Leve algumas cousas das

que estimam osarabios nos alforjes, para que em encon-

Irando-os tenba com que osconvidar : cVaap seja arreme-

^ado em ferir e matar
,
porque sao os arabios da Peser-

ta muito vixigativos, e quando cuidais que o h|iveis Qixai

um, debaixo das areas se levanlam cento. De noite fa-

^a que ^e vigie a quartos pelos cpmpauheiros, e flao dis-

13
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simule que se falte nesta materia. Nao leve hiala , nem

cousa queparega cobrir fazenda. Asdemais cautellas p6-

de tirar do meu diario.

Ora, de Bagora a Babylonia por terra nao e neces-

sario ir poronde eu fiii
;
porque pode opassageiro tomar

outras terras, e levar a derrota que direi. Va de Bagora

St, Salussie, que dista quatro jornadas boas de Bagora.

De Salussie um dia de caminho fica Arge junto ao Eu-

frate*. Daqui passe a Negeb: de Negeb a Semeuada.

Aqui nesta terra sepassa oEufrates, nao em barco, mas

em umcesto que puxa umhoraem que vai nadandodiaa-

te , e outro o sustenta como pode , nadando tambem de-

traz : o cesto e breado para nao fazer agua, e e so capaz

de gente e fato; os cavallos passam a nudo. Posto da

bandad'alem doEufrates va a umacidadechamadalma-

male ; desta cidade , se quizer ir a Babylonia
,

passe a

Hella: de Hella a Birnous , meia legua de Babylonia.

E se quizer endireitar logo caminho de Alepo , faga es-

tas jornadas : de Irnamale em dois dias a Imacen : de

Imacen em um dia aFellugia: de Fellugia em dois dias

a Hit: daqui a Juba em um dia: de Juba a Adice em

outro: de Adice em outro a Ana: de Ana tres jornadas

fica Mexad : daqui a Thaibe outras tres : de Thaibe a

Alepo duas e meia ate tres.

De Babylonia se vai ou aDamasco ou a Alepo. Pa-

ra Damasco nao ha caravanas ou cafilas ;
passa-se porem

com seguranga em companhia do topegi ou condestavel

de Babylonia e Damasco, que e um christao grego, o

qual vera uma vez no anno visitar os armazens dc Ba-

bylonia , e se cosluma recolher para Damasco meada a

quaresma, com muita gente de sua guarda. De Damas-

co se vai em quatro dias aos portos de Saida c Barut,

nos quaes ha naus de francezes , inglezes e hollandezes
^
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que contractam em levante. De Babylonia para Alepo
ha duas caravanas no anno, uma a que chamam gran-
de, e outra mais pequena. A grande consta de muitos
mil camellos, cavallos e mulas; e faz seu caminho di-

reito por Ana e Thaibe, como eu fiz. A pequena faz as

seguintes jornadas. De Babylonia vai emquinze dias ca-

minhando por junto do Eufrates a Mosul, que e a an-
tiga Ninive- eneste caminho sepassa pelas seguintes po-
voagoes: Ticrit e Azelcao. De Ninive acidade de Diar-
beker sao doze dias de caminho

; porem nao e necessario

chegar a ella, senao a Dizibin, que dista so nove jorna-

das de Ninive: de Nizibin em nove dias a Orfa ou Edes-

sa de Suria
: de Orfa a Biri tres dias: de Biri a Alepo

quatro dias: de Alepo a Alexandreta, porto de mar, tres

dias, ou a Tripoli da Syria, tambem porto celebre , em
sete jornadas. Quem f6r nestas cafilas observe estas cou-

sas. A primeira que nunca caminhe senao nomeio daca-

fila, sem se adiantar, nem deixar hear atraz : e de noi-

te o seu quartel seja sempre entre todos, porque os ara-

bios de noite e de dia vigiam as caravanas, e em poden-

do fazer presa nao Ihe perdoam . Alguns se costumam adian-

tar aos mais
,
para tomar melhor logar nos caravangaras

ou estalagens ; edestes temsido mortos muitos pelos ara-

bios. Se houver quem Ihe alugue cavallo, nao o com-

pre, porforrar trabalho de Ihelevar de comer ede open-

sar. Levam por um cavallo de Babylonia a Alepo vinte

e vinte ecinco patacas. Em camello nao faga caminho,

porque moe ocorpo. Sefor homem que traga grande ca-

bedal , compre em Bubvlonia alguns fardos de seda da

Persia , e diga que e todo o seu emprego quando chegar

a Alepo, para que nao suspeitem os hebreus que e mer-

cador de diamantes e perolas. Se trouxer estas , mistu-

re-as com arroz quando chegar perto dc Alepo, para que
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Ihas nao achem , e o arroz deixe-o ir com as cousas de

comer, sem mostrar que tern os olhos nelle. Os diaman-

tes em lingoigas, de que tem asco, assim turcos como

hebreus
,
que alii dao notaveis buscas, ate rnandarem

disparar as armas. Nao diga que vem da India, senao

da Persia
,
porque cuidarao que vem carregado de dia-

manles e perolas.

Afora eslasviagens sepodem ainda fazerduas: uiiia

por Moscovia, outra por via de Angola. Para se fazer a

de Moscovia convem primeiro que tudo haver cartas de

recomraendaoao d*elrei de Inglaterra , por quem o mos.-

covita faz lanto que, sendo probibido pelas leis de seu

reino que nao entrem por elle estrangeiros, sealgum vai

recommendado pelo inglez, nao so Ihe franquea seu rei-

no , senao que Ihe da todo o necessario. Havida pois es-

ta carta de recommendagao do dito rei , convem embar-

car para Hamburgo, que dista de Lisboa trezentas le-

guas. De Hamburgo a Lubeck por terra e caminho de

um dia: de Lubeck pelo mar baltico ou oriental ao por-

to de Riga na Livonia, que e viagem de dois dias: de

Riga por terra a cidade de Moscovia, que deu nome a

toda a provincia , saa cento e vinle leguas : daqui pelo

rio Moscua abaixo se navega ate a cidade deColunmao,

distante qualorze leguas da corle. Aqui se mette o rio

Moscua no rio Occa, epor este se navega com a corren-

te a Kevislar, que fica dezoito leguas. Desta cidade in-

do sempre pelo rio se vai a Tevicsovia, trinta leguas de

viagem. A dez leguas della fica Cassim Magorodio : do-

ze leguas adianlc Moro: de Moro a Missinovogrodio fa-

zem trinta e duas leguas: ncsta cidade entra o Occa no

cclebre Volga: pelo Volga abaixo se navegam cento

ccinco leguas ate Cazan : c daqui assim mesmo pelo rio

cento e dez leguas se vai a Astracan, <iue fica na foz do
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tio Volga, e e ja porlo de Moscovia no mar Caspio. De
Astracan se navega por este mar a Raxt, porto da pro-

vincia de Gueylan, pertencente a Persia; e e viagem de

quatro dias. De Raxt aTauris saodez jornadas. DeTau-

ris a corte de Hispahao vinte. De Hispahao ao Congo

ou Comorao, portos da Persia noseu estreito, trintadias

de caininho. Destes portos a Surrate, Baqaim ou Da-

mao urn mez de viagem quando muito. Para desandar

esle caminho e vir da Persia a Huropa por Moscovia sem

impodimento, sedeve tomar porcompanheiro um ou dois

frades de !S. Basilio, giegos, em cuja companhia passa-

ra livnmente por toda a Moscovia; e a rasao desta li-

berdade que naquelle reino tern estes frades c porque os

muscovitas seguem os ritos gregos , e aquella ordem de

rellgiosos e enlre elles sumraamente estimada porunica.

Os frades viiao, se nisso acharem conveniencia. De Mos-

covia se pode ainda fazer outro caminho para a India

por via da China, eeste de dois modos : ou passando por

terra do reino de Astracan ao de Ablay seu visinho e

amigo : de Ablay a Pekim corte da China sao tres me-

zes de caminho: estes fez no anno del656 um embaixa-

dor do moscovita com toda a seguranga. Ou embarcar

em alguma nau do porto de Astracan, e navegar pelo

Frelo Aniano sempre ao leste ate chegar a um rio cau-

daloso e navegavel
,
que corre das terras dos leinos de

Gorea e Leamtum
,

pertencentes a China, e se melle

naquelle Freto Aniano. Esta viagem fizeram no anno de

1649 duasnaus moscovitas, e nellas 500 5oldados dames-

ma na^ao, os quaes ertrando pelo rio acima dito , fize-

ram uma fortaleza de madeira em terra, e della sujeita-

ram tres reinos de tarlaros , vassallos do impcrador da

China, a saber: Ula, Varka , Solom.

O caminho de Angola por terra a India nao e ain-
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da descoberto; mas nao deixa de ser sabido, e sera facil

em sendo cursado, porque de Angola a lagoa Zachaf

[que fica no sertao da Ethiopia, e tem de largo quinze

leguas, sem ategora selhe saber ocomprimento] saome-

nos de duzcnlas e cincoenta leguas. Esta lagoa p5em os

cosmographos em quinze graus e cincoenta minutos; e

segundo urn mappa que \i-, feito porum portuguez que

andou muitos annos pelos reinos de Monomotapa, Ma-
nica, Butua, e outros daquella cafraria , fica esta lagoa

nao muito longe do Zimbave, quer dizer corte, de Me-

sura ou Marabia. Sae della o rio Aruvi, que por cima.

do nosso forte de Tete se mette no rio Zambeze. Etara-

bem o rio Chire que , cortando por muitas terras , e ul-

timamente pelas do Rondo , se vai ajuntar com o rio de

Cuama, para baixo de Sena. Islo supposto, digo agora:

quern pretender fazer estecaminho de Angola a Mogam-

bique e daqui a India , atravessando o sertao da cafra-

ria , deve demandar a sobredita lagoa Zachaf , e em a

achando descer pelos rios aos nossos fortes de Tete e Sen-

na : destes a barra de (iuilimane: de Quilimane se vai

por terra e por mar a Mozambique: de Mozambique em

um mez a Goa. Que haja a tal lagoa dizem-no nao so

OS cafres, senao portuguezes que ja la chegaram, nave-

gando pelos rios acima, epor falta de premio se nao tem

descoberto ategora este caminlio. As condigoes que de-

vem concorrer em sou descobridor , o poder que hade le-

var, o modo com que se deve haver pelas terras por que

passar , dissc ja em outro papel que se me pediu para

bem do descobrimcnto.
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CAPITULO XXV^.

Descreve-se afamosa cidade de Alepo.

Alepo, a quern os seus moradores sempre chamaram

Haleb, e Belonio Hieiapolis , cabega de Camogena na

Syria, uobilissimo emporio e escala de todo o oriente,

esta siluada em trinla e sete graus e vinte minulos, so-

bre um teso eminente a largas e estendidas campinas.

Foi fundada, como escreve Diogo do Couto
,

pelo pa-

triarcha Abrahao que nella reinou. E' cidade mais com-

prida quelarga : lem dois arrabaldes grandes ; «m se cha-

ma Pancussa, habitado de mouros, turcos earabios; ou-

Iro por nome Judaida, todo de christaos gregos, maro-

nitas , armenios
,
jacobitas e nestorianos • os quaes todos

tern nelle suas igrejas, em que fazem e assistem aos of-

ficios divinos; mas so os maronitas sao calholicos roma-

nos. Esles dois arrabaldes sao de oulra tanta grandeza

como Alepo, e coraprehendendo cidade e arrabaldes por

junto sera uma legua de circuito. E' murada a roda de

altos muros, com muitas lorresentresachadas; mas aobra

e antiga. Nestes muros ha nove porlas abertas, e muila

supersli^ao em algumas, porque o bacha quando vem de

novo nao hade entrar senao pela porta chamada de Pan-

cussa, que fica para o oriente: o grao turco pela de Da-

masco : os presentes que vem ao bacha pela de Antio-

chia, chamada pelos naturaes Bab antach : pela de Bab

ferage os Cadis, que sao suas justigas, eos consules fran-

cezes e inglezes.

No meio da cidade fica afortaleza sobre um grande

torrao de terra, que assim se deve chamar a eminencia

sobre que esta posta ; a qual e redonda por todas as par-

tes, e se vai apanhando quanto mais vai subindo. Com-
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paro eu esta eminencia efortaleza a uma porcelana em-
borcada com o fundo para cima no meio de uma bacia,

a qual corresponde a allissima e larga cava que a cerca

em roda. A porcelana e a eminencia de terra , toda la-

geada por cima: no fundo desta porcelana fica a fortale-

za : o circulo sobre que assenta sao os muros da fortale-

za, que tem quatro palmos de largura, e cinco bragas

de allura, com seus andaimes e parapeitos: o circuito

della por dentro e de dois mil passos. Ve-se de duas le-

guas; lao alia fica. De artilheria tera cincoenta pegas

entre grandes epequenas. Passa-se a cava por uma pon-.

te de pedra que acaba em um forte: deste por eslradas

encubertas se vai pela eminencia acima dar nafortaleza.

Da outra parte da eminencia correspondente a da ponte

se ve outro forte para defensa da cava, e tambem da

agua que por alii Ihe entra nafortaleza. Sullao Selim a

tomou no anno de 1515, e achou nella innumeraveis ri-

quozas. Escreve Sciarfedino que so de ouro e prata la-

vrada havia um milhao e cento e cincoenta mil escudos,

O presidio consta dequinhentos janigaros e trezentossur-

pagfs, que sao como soldados reformados. O capita© ou

aga da forlaleza nao pode por nenhum caso sair della.

A cidade na grandeza e a terceira de todo o impe-

rio ollomano , cedendo nella ao Cairo e Gonstantinopo-

la : mas nos edificios e a primeira, porque sao todos de

cantaria muito bem lavrada, altos e magesto^os: s6 Ihes

fallam as janellas para a rua, oque muilo os af^a. Mas
sobre ludo oscaravangaras deAlepo sao tao formosos co-

mo OS melhores convenlos deste reino, do mesmo feitio,

com as mesmas repartigoes, e todos emquadro, com suas

fontes no meio. Esles se alugam a mercadores e estran-

geiros, vivendo logo em um duzentos homens
,

para os

quaes ha casas e cosinhas particulares no mesmo numc-
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sam de cem. A principal se chamou igreja de S. Joao

Chrysostomo, por o santo ter pregado muitas vezes nel-

la : c ainda hoje se ve nella embutido na parede parte

do pulpito em que pregava. Fora das portas dacidadefi-

cam doisconventos de religiosos mahomelanos : dos quaes

ha quatro ordens : uns se chamam dervisios , outros ca-

lenderes, outros hugiemales, outros torlaces. Ossuperio-

res de todos se chamam dadas : vestem variamenle. Os

dervisios nao criam cabello na cabega , mas sempre an-

dam rapados a navalha. No rosto trazem uns cauterios

feitos de proposito: furam as orelhas, e dellas dependu-

ram uns aneis ou circulos dejaspe: vestem pellesdeove-

Iha : a sua habita^aio e nos arrabaldes das cidades : nao

comem senao ervas amargosas nos logares publicos, onde

possam ser vistos do povo. Tern estes na Natolia urn

prior geral da sua ordem , a que chamam azem baba

,

que quer dizer
,
padre supremo , ou protopapa , a imita-

^ao dos gregos.

Os calenderes vestem tunicas apertadas e curtas, sem

mangas , umas de laa , outras de sedas de cavallo : na

cabeQa tambem tapada , usam de uns barretes do feitio

de pao de assucar, brancos, e as pontas guarnecidas de

cabellos de animaes: nas orelhas, pescoQo e bra^os tern

uns aneis ou argolas deferro mui grandes, como insignias

de seu instituto : habitam em umas como ermidas peque-

nas e estreitas. Os hugiemales saio ordinariamente man-

cebos robustos e ricos , os quaes com titulo de religiao

andam continuamente discorrendo por Africa , Egypto

,

Arabia, Persia e por toda a Turquia. Observam muito

OS sitios e distancia das regioes e cidades , com todas as

cousas que Ihe succedem nos caminhos. Cingem correas

largas, guarnecidas nas pontas com ouro e seda , e del-
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las trazem penduradas umas campainhas, e tambem das

fraldas da tunica, que Ihe nao passa dosjoelhos. Criam

o cabello ate Ihes dar pelos hombros. Nunca tiratn um
livro da mao ; e cantam versos amorosos , com que

OS turcos , arabes e persas grandemente se recream. Os
torlaces , como os dervisios , andam vestidos de pelles de

ovelha, sobre as quaes lan^am oulras deursos com ope-

lo virado para dentro, em que se envoivem a modo de

capa. Trazem na cabega um barrete alto de pano bran-

co, com muitas dobras e pontas : em tudo o mais andam
despidos. Nas fontes da cabega se cauterisam : e nao

tem noticia alguma de letras. Fingem porem que sao

grandes chiromanticos : eassim unscomoosoutros sao vi-

ciosos, ladrues, adulteros e fmgidos; mas tao venerados

e respeitados dos turcos que aos seus superiores quando

passam pela rua sae loda a pessoa de casa a beijar-lhe a

mao. Vivem em recolhimentos , como conventos, e nao

tem rendas nenhumas. Todas as segundas e quintas fei-

ras de cada semana pelo meio dia seajuntam estascom-

munidades na mesquila de suas casas , onde nao entra

mulherj e depois de meia hora de ligao pelo seu mossa-

fo da lei, se levantam todos, excepto o dada, e a som

de atabales e frautas comegam a andar a roda dadas as

maos uns aos outros j e gastando uma hora nesta danga,

admirava-me eu como se Ihes nao virava a cabega ; mas

como se costumam de pequenos, estao ja feitos aquillo,

que faria mal a qualquer homem desacostumado.

Nao tem Alepo pragas, que aafformoseem : duas so-

mente vi nella , a maior fica defronte do serralho ou pa-

go do bacha edificio snmptuoso e nobre : nesta praga se

justigam os culpados. Logo avante desta fica outra , em

que lodas as segundas feiras se faz feira decavallos, mu-

las c oulras beslas do carga. As ruas sao lagcadas, co-
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mo no nosso Porto, de uma e outra parte da parede , e

pelo meio fica um como cano para correr a agua, e pas-

sarem as bestas, sem salpicarem os que passam pelas ruas
5

sao quasi todas estreilas masdircitas efechadas com por-
tas

, que se nao abrem senao depois das cinco da ma-
nhaa e se fecham as mesmas horas da tarda. Aquellas
em que ha tendas de mercadores e officiaes sao por ci-

ma cubertas de abobeda, com suas trapeiras no alto pa-
ra enlrar a luz. Em todas ha variedade de fontes de pe-
dra mui bem lavrada, levantadas do chao tres e quatro
palmos, e em cada fonte uma ta^a de latao presa com
cadeas de ferro para beberem os passageiros : serao as
fontes dusentas por todas. Demaisdestas fontes publicas,

toda a casa nobre lem a sua, e a fora tudo isto, ha mui-
los e grandiosos chafarizes. Toda esta agua vem a Ale-
po de Avian, villa distante uma legua, por um cano,
que tera de altura uma langa , de largo seis palmos. Ao
entrar deste cano na cidade esta uma formosa casa de
agua, em que assiste por officio um turco, a que daono-
rae de matarchi bachi : este reparte a agua per todas as

fontes publicas eparticulares. Nao se achara cidade no
mundo , a cujos moradorcs nao seja necessario lefem ca-

sa jarras ou talhas de agua, so os de Alepo gosamdesta
felicidade : porque ou tem a cgua em casa , ou a porta.

E com a terem tan to a mao, para que os officiaes nao
saiam das tendas a busca-la , andam continuamente pe-
las ruas muitos homens com odre^ della ascostas offere-

cendo-a em ta^as de latao curiosamente lavradas, sem
estipendio, nem outro interesse mais que o da sua de-

vogao. Estes nos mezes de calma banham as ruas duas
vezes no dia. Outros ha quf? damesmasorte andam ven-

dendo agua de alcucuz, que os turcos muito estimam.

Tem esta cidade cem banhos muito grandiosos: a«
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mulheres tem diadeterminado para irem aelles: equan-

do entram deixam a porta urn pario branco, o qual vis-

to pe]o3 homens serve de espantalho. E se houvesse um
homem tao atrevido que nao desse por elle, inda que fos-

se o mesriio bacha, Ihe tiiariam a\ida. Ha tambein hos-

pitaes, em que se da Ires diasde comer a lodo o homem
ainda que seja christao. No que toca ao vestir e comer

dos lurcos como c cousa sabida nao me can^arei conta-

la. Somente direi o que singularmente vi neslas tur-

cas da Syria, e foi que na cabeqa traziam uraacoraodia-

dema ou salva de prala, e entao a toalha sobre ella. No
mais vestem como os homens. Passa por esta cidade um
riacho por nome Singa, do qual se tirain levadas para

regar as hortas e jardins. Seus campos sao mui ferteisde

ligro , azeite e muilo mais de amoreiras , em que secria

infinidade de bichos de seda. Ao red or de toda a cidade

se nao veem man que sepulluras deturcos com suas cam-

pas e lelreiros : a ellas vao as mulheres nas quintas fei-

ras de cada semana rezar e offerecer incenso pelas almas

de seus defuntos.

Os moradores de Alepo sao de todas as naqoes, que

naquella cidade assistem por rasao de seu grande com-

mercio. Turcos, arabes, persas , tartaros , berberiscos,

christaos orientaeseoccidentaes , hebreuseoutras mil cas-

tas : o numero de seus visinhos hade chegar a cem mil:

cada na^ao veste a seu modo. Os christaos podem-se tra-

jar como turcos, comtanlo que a touca que cingem a

roda do barrete carmesi nao seja destas duas cores, bran-

ca e verde totalmente; basta porem quesendo brancaou

verde, tenha quaesquer listras de outra cor. Os judeus

veslem umas sotanas compridas azuos , e na cabega uns

harretes afunilados sem nenhumas abas, da mesma cdr.

listes judeus sao alii muito avexados, e os peores ini-
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migos que tern os passageiros christaos
;
porqiie os mal-

sinum com ostuicos, e Ihe dao todos os alvitres em seu

damuo. 0« chrislaos sao pela maior parte officiaes. Os
europeus, como francezes, inglezes e hoilandezes, sao

raercadores, e tern seus corisules. Quatro ordens de reli-

giosos nossos ha em Alepo: de Sao Francisco, cujo su-

perior e juntamenle capellao da capella , concedida so

ao consul francez , e estes franciscanos sao da provincia

de Jerusalem: capuchos Barbados de Franca : carmelitas

descalgos ; e padres da Companhia francezes. Occupam-
se uns e outros na reducgao de mil familias de christaos

scismaticos, que alii ha, os quaes tem em Alepo seus

bispos e patriarchas. O de Antiochia mudou agora para

esta cidade sua cadeira. Tambem ha dous mosleiros de

freiras gregas.

Resla dizer do clima e abundancia desta cidade. Os
ares sao admiraveis : nao ha alii nunca doenga contagio-

sa, salvo se Ihe vem de fora , nem febreaguda. Nos me-
zes de verao e demasiadamente quente : no inverno ha

pouco frio. De tcxla a sorte de mantimentos e abundan-

tissima : de frutas regaladissima : decarnes providissima :

de peixe somente sente alguma falta, porque o seu rio

Singa da somente umas enguias boas, e certa casta de

peixe. a que chamam capute. Mas em logar de peixe

tem as suas amoreiras grandequantidade decaranguejos,

que nascem e se criam em cima dellas, sem nunca des-

cerem ao chao, e sao saborosissimos. Tambem pelocam-
po lia kagados, que nao sabem que cousa e agua, e sao

muitt. bom manjar : as rolas sao tantas , que ha dia em
que vehdem seiscentas, lodas vivas: ahortaligae amais
preciosa que \'i; esobrc tudo as a 1 faces : o vinho e opri-

meiro, com nao haver quern o saiba bem fazer : f utas

do tarde, pistacas e outros pomos e frufas secas sao im-
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mensas: mas as uvas passadas Ihe vem de Damasco, ta-

manhas como asameixas, esem bagulho; damesmama-

neira que as passas queixomis, e romaas da Persia. As

fazendas que se trazem de Alepo sao asseguinles: mui-

ta galha : muita seda da terra e da Persia : muilo algo-

dao : muita cinza para sabao : roupas da India : coura-

ma : especiaria : o que tudo concorre a Alepo em varias

caravanas de muitas partes, que cada dia estao aentrar.

E se nao foram asvexagoes e roubos dosbachas, que tern

feito diverlir muita parte do commercio da Persia para

Smirna, seria o trato muito maior, e a escala mais fre-

quentada e rica.

CAPITULO XXVI.

Prendeni-me os turcos em Alepo a Utiilo de es-

pia e de terfurtado os direitos da aduana:

resolvem de me remetter a Constantinopola : e

, de como me livrei. Dd-se conta da quaresma

• e paschoa mahometana e da ca7^avana
,
que

de Alepo vai todos os an?ios a Meca.

Imaginava eu
,
que com chegar a Alepo me livra-

va de trabalhos , temores e sogobros j mas a experiencia

me moslrou que o povoado dos turcos era mais parare-

cear que o deserto dos arabios. Fora-me eu apear noca-

ravangard , onde moram o consul francez e os padres da

Companhia, e quando esperava queelles me viessem bus-

car, mc vi rodeado de hebreus, sem haver christao que

ousasse chegar a mim , e menos recolher-me em casa,

por Ihe nao levanlarem que me escondera os diamanles

e perolas , das quaes cuidam que vem forrados os vindos

da India. Kequereram-mc osjudeus, que fosse para a
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e como nalo tivesse ainda vindo a ella o aga ou juiz, es-

perei algum tempo, que tiverara oshebreus para secon-

certarem comigo em qualro moedas deouro, promelten-

do de fazerem com que eu nao fosse buscado, nem apal-

pado pelos officiaes lurcos da aduana. Eu que nenhuma
outra cousa mais desejava, e nao sabia ainda o malque
me fazia em lhe» dar cousa alguma , tirei as moedas de

um cinto em que as trazia, e dei-lhas. Cumpriram oshe-

breus a sua palavra , e eu com uma pataca mais, que
dei a um criado do aga , me recolhi para casa dos pa-

dres alii perto. A ella me foram logo deraandar outros

hebreus pedindo oulrotanto, quanto eu jatinha dadoaos

primeiros. Allegavam por si que eram tambem dos da

aduana, e que por tardarem emmedemandar naodeviam

perder o que seus companheiros ganharam pela boa pas-

sagem
,
que me faziam : que seosnaoigualasse aosmais

na peita tivesse por certo uma desgraqa. Vontade tivede

OS contentar, mas todos me diziam queselhe queriadar

as moedas por medo, que soubesse de certo, que com o

dinheiro Ihe nao havia de tirar as manhas: e que maior

raal me fariam se Iho dava, do que se chorando pobre-

za Ihes nao desse cousa alguma : porque eram estes he-

breus da condigao do fogo, que nuncaachavamquebasta-

\a.: se Ihe enchlam as maos uma \ez, queriam quelhas

enchessem a toda a hora; que seno fim Ihe havia dene-

gar o que me pedissem, e quebrar com elles, melhorera

negar-lhe logo o que pediam ficando com as moedas. Ja-

mais, diziam houve passageiro liberal para com elles,

que se nao viesse a arrepender de sua liberalidade ; por-

que se Ihe dais, pouco que seja, vao malsinar-vos aos

turcos de que tendes muito, pois dais, inda que seja pou-

co; e se Ihe nao dais nada, imaginam que 6 por pobre-
14
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sa, e deixam-vos. Nao. mepareceu mal esle conselho tan-

to mais acertado, qiiatito mais fundado em experiencias,

e desenganei aos hebreiis
,
que nao tinham que espcrar

nada de mim, por ser um religioso pobie, e que apenas

trouxera dinheiro para o caminho. Foiam-se ellesjuran-

do-me pela pelle.

Pas?ados tres dias de minha chegada , eis que ine

manda o aga chamar. Fui logo a aduana, onde elle es-

tava levando comigo o turgimaii [quer dizer interprele

do consul francez] achei oaga recostado sobre uracoxim

em cima de uma alcalifa, e muitos hebreusaroda. Des-

tes o mais velho, que era o seu rabino, me perguntou,

se era eu porluguez velho ou novo? Respondi
,
que era

tao velho portuguez, como elle judeu velho. Passou a

diante , e disse-me que o aga estava informado por car-

tas que eu era um mercador muito rico, e que havia

eslado oito annos na India, e della trazido grande quan-

tidade de diamante^, os quaes escondera aentrada da ci-

dade
,

por furtar os direitos. Respondi-lhe que era fal-

se tudo quanto dizia , nem eu fora nunca mercador que

Iratasse e menos trouxesse diamantes^ o que era facil

de crer de um homem que seexposera a todo orisco pe-

la Deserta , contra todo o coslume dos mercadores , os

quaes por segurarein suas fazendas, vcm sempre nas raaio-

res caravanas. Que eu era e fora na India religioso da

Companhia, e como tal me recoliiera em sua casa. Re-

plicava o hebreu , dizendo, que nenhum religioso fazia

um caminho de tanto custo como eu fizeia; de que bem

se via ser eu pessoa de muita conla ecabedal. Quanloa

dizer, que se eu trouxera diamanles, nao me arriscaria

pclo deserlo sem caravana, era cousa cerla que eu linlia

vindo com a de Babylonia, c que nella deixava duzen-

tos mil crusados empregados
;
que me adianlara

,
por el-
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la estar represada dos aiabios. Que me aconselhava co-

mo amigo que desse uma grossa peila ao aga, para que

nao fo^sc a demanda por diante. O mesmo que em lin-

gua italiana me dizia o hebrcu dizia o aga ao turfiman

naturquesca. Mascomoeu mefechasse abanda, seguraa-

do-os de que nao devia nem havia de dar cousa alguma,

me mandou o aga levar preso a cadea. Acudiu entao o

consul franccz a ficar por t'lador meu. Acceitou o ao-a a
" fian^a , e me deu a cidade por prisao.

Eram ja vinte e lantos de maio, eeu nao eslava li-

vre, pcrdendo cada dia occasiues de partir para Franga

e Italia nas naus que saiam de Scandarona ou Alexan-

drela. O peior era que sequeria tratar de meu livramen-

lo diziam-rne osamigos que, se os turcos me vissem von-

tade de partir, conjecturariatn que me levava neu-ocio

grande, e pediriam disparates pela licenga que eu delles

prelendia. Sequizesse poroutra parte remir minha vexa-

gaio com dinheiro, nao me bastariam duas mil patacas

,

porque apenas livesse dado umas ja me pediriam outras.

Que o que me convinha era lan^ar o coragao a larga, e

fazer deconta que tivera uma doenga no caminho : nem
moslrasse aos turcos que me pesava de estar em Alepoj

para que assim desesperados de me tirarcm dinheiro me
deixassem ir cedo. Assim o fiz algum tempo, ate que es-

lando ja para fazer viagem a ultima nau das que parti*

ram do porto de Alexandreta, em quanto eu me detive

em Alepo, mandei dizcr ao aga que Ihe fazia a saber co-

mo no porto de Alexandreta cstava uma so nau, a qual

se ia dentro de uma semana
;
que se eu nao me parlia

nella, eslivesse certo que outornaria atraz, ou faria con-

ta de viver naqucUa cidade com os mais padres meus irr

maos na Ordem. Que era cousa de riso querer elle que

eu Ihe desse o que nao tinha. Que ou me deixasse em-
14 •



barcar, ou ir, sobre fian^a de voltar, a Jerusalem ver os

santos logares. Tomou fogo oaga comeste meu recado

;

e Icvantando-me que era espia disfargada mandou que

logo me levassem aprisao, edella ao grao visir de Cous-

tantinopola. Como ojogo iaja grosso, foi necessario acu-

dir com remedio. Buscaram-se todos os meios para abran-

dar o aga; mas elle ttido era chamar-me espia e digno

de uma forca. Pode emfim o dinheiro o que nao pode-

ram algumas valias que se Ihe metteram. DeU-lhe o con-

sul Mr. Baron cem patacas , como de sij e com isso eu

fiquei livre e fiel.

No tempo que me delive em Alepo caiu a paschoa

e quaresma dos turcos , a que elles chamam remedao 5 e

quadra-lhe mui bem o nome ,
porque assim a sua pas-

choa como a quaresma que Ihe precede arremeda a nos-

sa
;
que o diabo presa-se de ser bugio da igreja em toda

a parte. Esta sua quaresma ou remedao consta de Iriuta

dias, porque comegando em uma lua acaba em outra.

Dao principio a ella com urn tiro de canhao
,
que serve

de aviso a todos. O jejum e desde que o sol nasce ate

que sepoe, sem neste espago de tempo comerem nem be-

berem cousa alguma , ainda que morram de fome e se-

de, quer caminhem quer nao, em tanto que nem o cus-

po podem levar para baixo. Mas tanto que o sol se es-

conde , ate pela manhaa tem licenga para comerem car-

ne ou peixe ate mais nao quererem. Donde vem que em
quanto Ihe dura o remedao andam tristes e mofinos de

dia, e alegres e contcntes de noite. E so neste tempo so

Jhes n§LO fecham as ruas , nem e crime andar de noite

por ellas, porque no mais tempo do anno uma so pessoa

nao sae de noite f6ra de casa. Nestas noites fazem gran-

des festas e bailes, e as torres das mesquitas se co-

brem de luminarias para darem luz as ruas. P6de-se di-
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zer que de noite e pascboa e de dia quavesma. Os mais

observanles nao comem logo que se poe o sol, senao de-

pois que apparece alguma eslrella. Nao assim osarabios

da Deserta, que eu via comer a toda a hora nesta sua

quaresma. Passados os trinta dias, e vista a lua nova,

dispara o caslello outra pega, e no mesmo ponto levan-

ta o povo todo a voz , e diz : Ambterla : louvado seja

Deus. Esle dia e o da sua paschoa, a que charaam bay-

rao , e nelle vai o bacha a mesquita principal acompa-

nhado de toda a nobreza : em entrando nella dispara o

castello toda sua artilheria em signal defesta; edalli se

vao a casa uns dos outros dar as boas feslas com osculos

nas faces. Esta pasclioa tem duas oitavas em que se dao

a jogos epassatempos. Setenta dias depois desta paschoa

celebram outra, a que chamam cuchi-bayrao.

Na segunda oitava saiu pelasruas uma procissao ao

modo daquellas que na India se chamam famas, as quaes

servem de publicar pelas ruas o principio das novenas :

assim esta de que fallo era avisar atodos que dahi a oi-

to dias partia a caravana para Meca. As figuras desta

procissao eram as seguintes : precediam primeiramente

quinhenlos homens a cavallo, todos ricampnte vestidos

e em duas fileiras : seguiam-se a estes trezentos janigaros

em boa ordem com as suas milras de bispos na cabega

,

e seus bordoes na mao a seu uso. Apoz estes cem turcos

de madura idade andando mui gravemente com os olhos

postos no chao : entao um arabio , com um abanador na

mao direila , o qual tinha no meio nao sei que espelho^

por signal de ser xarife narente de Mafamede : logo mui-

tos camellos galhardamente ajaezados , com pannos de

ouro e sedas que Ihes serviam de gualdrapas, e sobre oj

lombos muitas bandeirinhas de seda. Entre todos se via

um muito grande , o qual nos galhardetes vencia aos



mais: este levava sobre si uma como nmoslra ou avre-

metlo do sepulchre de seu faUo propheta, guaroecida de

ricas joias. No couce da piocissao iam muitos ternos de

charamellas, pifaros e atabales, e infmita multidao de

gente que acompanhava a procissao. O camello quedis-

se levava o modelo do sepulchro de Mafoma fica depois

vaca forra, sem ninguem se poder servir delle, nem ven-

de-Io para outros usos. Perguntei porque naquella pro-

cissao levavam camellos, havendo tanta copia de caval-

los. Responderam que em memovia de Mafoma ter sido

camelleiro. Eila caravana de Alepo , depois de se ajun--

tar em Damasco com a de Diarbek, caminham ambas

em um corpo, e chegam em sesseiita dias a Meca : tan-

to que se prefazem estes sessenta dias
, por toda a Tur-

quia se festejam tres dias pela chegada da sua caravana.

£' incrivel a riqueza que leva, e os milhares de almas

que vao nella , assim de romeiros como de raercadores.

A riqueza se pode conjecturar de que na India quando

OS portuguezes lomam uma nau de Meca e avaliada era

muilos milhoes j e saindo de Meca todos os annos mui-

tas naus, toda a carga Ihes vai nestas caravanas, que vao

carregadas de patacas de Hespanlia , moedas de ouro de

Veneza, Ungria, Alemanha e Turquia, as quaes tem

lodas omesniopeso, esao chamadas na India venezianos.
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CAPITULO xxvir.

Das missoes que a Companhia tern na Tin^quia

:

e por esta occasido das que tein ao

presenle etn toda a Asia.

Aggravo faria a minha Religiao se, tcndo dito que

em Alepo achara rellgiosos seus
,
passdra em silencio as

muilas missoes que teiii na Turquia, Persia (• Asia to-

da. Nem para aqui asescrever me faltam maiores moti-

ves , OS quaes me obrigaram em Alepo a sair com um
manifesto em latim de todas as missoes que na India ha-

\ia , assim da Companhia como das mais Religioes , as

quaes todas trabalham na vinha do Seniior com muita

gloria sua, por mais quealguns viandantes por terra quei-

ram escurecer-lha
,
publicando em toda a parte que os

rellgiosos portuguezes da India, degenerados de seu pri-

meiro zelo, Iratam mais de viver nas cidades deque pas-

sar as missoes. Muito podera eu dizcr das gloriosas mis-

soes das tres religiosas e esclarecidas ordens de S. Agos-

tinho , de S. Domingos, ede S. Francisco; mas por te-

mer que seja diminuto em seus merecidos louvores tra-

tarei so das que a Companhia ao presenle sustenta : nao

fallando nas que por juslos juizos de Deus se perderam

em Japao, em Maluco, em Ceylao, em Manar, no

Malavar, na ilha de S. Lourengo , no Canard, em Ti-

bet e outras partes. E comegando pela Turquia.

Hanella sete residcncias ou missoes da Companhia,

a saber: umaem Constantinopola; outranailha deScio;

outra em Smirna ; outra em Belgrade; outra em cinco

igrejas; outra em Alepo; outra no monte Libano. Pas-

sando a Persia, na sua corte deHispahao tem a Compa-

nhia uma residencia. E assim na Persia como na Tur-



quia se occupam os missionarios em couservar na fe os

christaos que professara aromana, adminislrando-lhes os

saatos Sacramentos, consolando-os nas vexagoes que pa-

decem dos turcos, assistindo-lhes na saude ena doenga
,

como amorosos pais , com as esmolas e com as practicas

espirituaes. Aos hereges e scismaticos procuram reduzir

de seus eiros
,

pregando-lhes com a palavra e exemplo

:

e e Deus servido que nao trabalhem debalde, correspon-

dendo copioso fructo a seu desvelo. Nao somente trazem

a obediencia da igieja romana suas desgariadas ovelhas,

senao tambem aquelles que se lem por pastoies ,
quaes

,

sao OS bispos e patriaichas scismaLicos, com grande glo-

ria de Deus.

Passado o Indo, tern a Companhia na corle doino-

gor, chamada Agra, um coUegio e igreja publica , em

que assistem alguas religiosos para cultivarem ura gran-

de numero de christaos europeus eorientacs, que moram

ou acodem aquella corte , chamados do interesse e pagas

grandes que o rei faz a quem o serve , ou langados na-

quellas partes por crimes que em oulras tem corametti-

do. Faz-se aqui tambem muito fructo nos hereges e scis-

maticos de toda a na^ao que por alii passam. Na cida-

de do Dely , segunda cidade daquelle imperio , temos

uma residcncia em que o exercicio dos padres e o mes-

mo. Mais para o norte fica a nossa missao de Sirinagar,

cm que ha grandes esperangas de vir a ser muita a con-

versao dos naluraes gentios. Por ora esta ainda esta mis-

sao em seus principios
,
que Ihe deu bons o padre Esta-

nislau Malpica, provincial que foi da nossa provinciu

de Goa.

A missao de Madure e uma das gloriosas que hoje

tem a Companhia : occupam-sc nclla oilo obreiros reli-

giosos de virtude e Ictras, vcstidos dc jogues e pandaras,
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que sao entre aquellcs gentios homens desprezadores do

mundo, penitentes, e mestres da lei. Mudam alii os pa-

dres de veslido por nao serem conhecidos por portugue-

zes, que sao tidos e havidos naquellas terras por casta

baixa, e indignos de se tralar com elles , em rasao de

comerem vaca. Nao deixam porem desaber os maduren-

ses que professam e ensinam os padres a mesma lei que

teem os portuguezes. Fazem os christaos ja convertidos

numero de 32:000, e vai aqueila chri'itandade cada dia

em maior augmento, por Deus a conservar em boa paz,

favorecendo osnayques deMadure aos padres, e nao per-

seguindo os christaos. As residencias dos missionarios sao

sete. A residencia de Trigerapaly, que tern mais tres

igrejas annexas. A residencia deTanjaor, comcinco igre-

jas annexas. A residencia de Candalur, com tres igrejas

annexas. A residencia de Cangupaty, com cinco igrejas

annexas. A residencia deSatiamangalao, com quinze igre-

jas annexas. Mais duas residencias na mesma corte de

Madure, com quatro igrejas annexas. Em uma destas

residencias vive um padre em habito da Companhia, o

qual converte somenle aos gentios esacramenta aos ja

christaos que de fora do reino vem aqueila corte.

Nova missao no tempo, mas crescida nofructo, em-

prehendeu a provincia de Goa de poucos annos a esta

parte no reino de Mainssur, cem leguas distante de Goa

para o sul, etr^s dias de caminho afastado do mar : tra-

balham nesta vinha do Senhor quatro religiosos, poucos

para tao grande messe. O numero dos christaos passa ja

de quatro mil , e as igrejas ou residencias que tem em

varias provincias sujeitas ao mesmo rei sSo as que direi:

uma na c6rte de Xiriranga-pattanao ; outra cm Rama-

pwra : outra em Navalpalli : outra em Sambali : outra
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em Chollapandi : outra em Maratalli : outra em Cudu-

lupaleya : outra em Arrubale : outra em Basuvapura.

No Malavar tinhamos a missao de Calecut em que

havia dois padres: a missao doCanara em que trabalha-

vam outros dois: a missao da Serra, queoccupava amui-

tos ; mas por causa do Sivapa-nayque do Canara tomar

aos portuguezes as fortalezas que em seu reino tinham
,

e OS hollandezes as cidades de Cananor, Cranganor, Co-

chim e Coulao : ficou a Companhia com estas sos mis-

»oes no Malavar: a deTanor que e anliga e frucluosa

:

assistem nella dois padres que aopresente fazem grandes.

servigos a Deus, nao so na conversao dos genlios e con-

servagao dos clirislaos naturaes, como d'antes, senao em
adminislrarem ossacramentos, e aggregaiem aquelle por-

to todos OS christaos malavares, que por rasao das per-

das de Cochim e Coulao , ficaram derramados por todos

aquelles reirios. A de Ambalacata no reino do Caimal

da Curugueira. A de Santo Andre, que tem annexas

quatro igrejas, e fica em um reino juntc= ao de Cochim,

na praia. No de Travancor persevera achristandade, co-

mo no tempo que os portuguezes eram senhores de Cou-

lao. Desta fortaleza ate o cabo de Comorim sao tudo

praias daquelle reino, sujeito a um rei gentio , e povoa-

das de certa casta de gente chamada macua, toda ella

chrislaa, convertida pelos missionarios da Companhia des-

de o tempo do nosso santo Xavier ; aos quaes tem os rcis

gentios dado todo o poder sobre seus christaos , de sorte

que eiles sentenceam suas demandas, ejulgam suas cau-

sas, sem o rei se intrometter nem no crime nem no ci-

vel. Por todas aquellas praias se veem igrejas do verda-

deiro Deus : as principaes sao estas : a igreja de Coulao

de cima , a de Paimel , a de Mampolim , a de Putan-
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topo, a de Agenga, a de Reytora, a de Bringao, a de

Fuduturrey, a de Coleche, a de Cariapatao, a de San-

ta Luzia, a do Topo, a de Raquiamangalao , a de Co-

valao, e a ultima t'ica sobre ofocinho que o cabo deCo-

morim lan^a aomar. Pela terra dentro ficam muitas ou-

tras, que fora perluxidade contar ; so direi de duas. A

de Canharacota e a de Cotate, onde S. Francisco Xa-

vier e lao venerado dos gentios como pode ser em qual-

quer terra de christaos, pelos milagres que continuamen-

te obra naquella sua igreja. Os padres que trabalham

nesta sua missao sao treze.

A esia missao e costa se segue immedialaraenle a

da costa da Pescaria, na qual ha as seguinte? parochias.

A de Perumanel, a de Vari, a de Talla, a de Mana-

par, a de Aiendale, a de Virandepalanao, a de Puni-

cale; a de Cailevelho, a de S. Pedro de Tutucory , a

de Vaipar, a de Bembar, e a do Marava. Fora estas ha

per toda aquella costa muitas outras igrejas, como sao:

a de Pangelim , a de Iringigarei, a de Tutancory , ade

Atur, e a de Mecur. Os christaos se chamam paravas

,

converlidos pelo apostolo do oriente, do qual elles mui-

to se presam. Na fe estao tao arreigados como se foram

hespanhoes ou italianos. Tern os hollandezes tornado to-

dos OS meios para os perverter, mas sempre debalde.

Aquelles que, em tempo que a sua igreja gozava de paz,

nao viviam tao .ajustados, agora que padecem persegui-

goes de hereges sao uns aposlolos
,
que animam o^ ou-

tros a antes morrerem que deixarem a fe romana. Os

missionarios desta costa sao agora quinze, do? quaes pou-

cos tem quietagao em suas igrejas, obrigando-os os hol-

landezes a andarem sempre fugindo delles.

No reino de Siao tem aCompanhia missao em que

trabalham cinco padres, quatro na corto e um era Te-
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nagerim. E como neste reino e grande a frequenciu de

estrangeiros ,
japoes, cochinchinas , malayos, portugue-

zes e hollandezes, assim em cultivar auns como em con-

verier aoutros tern os missionaries bem em que se occu-

par. Dos naluraes, com serem genlios, nao ha muitas

conversoes. O mesmo exercicio tem os padres da missao

do Macassa, em que residem tres da Companhia junto

a corle do sumbanco ou imperador. Na missao da ilha

de Sumba Irabalha um missionario. Na deCamboja, que

e gloriosissima , Ires missionarios, Na missao de Cantao

Gutro padre. Na de Haynao, que vai em grande cresci-.

mento depois que o tartaro tomou aquella ilha segunda

vez , trabalham quaUo padres : dois assistem em Kienfu,

dois em Tingao.

Mas cheguemos ja aquellas missoes em que Deus

parece empenhou seu brago paraque seabragasse sua fe,

e OS pregadores evangelicos vissem o mais copioso fruclo

de seus trabalhos. A missao do reino de Tunkin , vasto

e dilatado , regada com o sangue do santo menino An-

dre, conta hoje trezentos e sessenta mil chrislaos, os quaes,

sem temor de persegui^oes que tem havido, perseveram

constantes, pios e devotos na sanla lei que uma vez re-

ceberam. Nem tardara muito que todo aquelle reino se

sujeite a Christo : o que bem se podc esperar pelo que

escrevo o padre provincial de Macau, que desde julho

de 1659 ate junho de 1660 se baptizaram sete mil e du-

zenlas almas. As igrejas por todo o reino passam de du-

zentas e cincoenta. Casas em que vivem catequistas, co-

mo em f6rma de religiosos , sao cinco. As residencias

principaes dos missionaries sao cstas. Na corte, na pro-

vincia de Kev6, na de Tinhoa, na do leste, na dosul,

na do norte, na de Gncan. Os padres que agora la as-

sistem trabalhando incansavelmcntc naquella igrcja sao
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sete somenle
,

por o rei a perseguir e5te= annos , man-

dando sair de seu reino os missionaiios.

A missao de Cochinchina , antiga e boa seara, cor-

responde tambem com o fructo, que passam as conver-

soes annuaes dc tres mil. Os obreiros sao quatro, as re-

sidencias duas, e quatro igrejas, e mais seriam se o rei

o consentisse. Denovo se'tem inteatado com varios suc-

cesses as missoes seguintes. A da ilha do Sabo pequeno

em que ja est eve um nosso missionario; a do reiuo de

Luca, para aqual iam dois padres que morreram no ca-

minho de pe^onha
,
que Ihes deu o rei de Ade. A dos

Laos, e outras.

Coroa estas missoes da Asia a lao sabida como glo-

riosa da China, a qual so por si, quandoa Companhia

nao tiveratanlas outras, bastarapara aacreditar no mun-

do todo. Entraram os missionarios da Companhia na Chi-

na, e com elles a fe , no reinado de Vaolic , av6 do rei

Jnmlic [que hoje dizem estar naprovincia deCoanci es-

perando occasiao para restaurar seu reino] com tao bons

principios que, antes da vinda dos tartaros aquelle rei-

no, ja por todo elle ha^ia muita christandade e igrejas

publicas, abragando a fe deChrislo nao so gente plebea,

mas OS mandarins mais auctorisados , os quecum
,
que

sao OS condes , os heu e pe
,
que correspondem aos nos-

sos litulares : a mesma casa real eslava ja mais christaa

que gentia, pelos baptismos da av6, mai e mulher do

rei Jumlic, edo principe herdeiro do reino, chamado no

baptismo Constantino, ouTatira na lingua sinica. Fize-

ram-se depois os tartaros senhorcs da China , morto o rei

Cumchim , mas nem por isso Christo perdcu nella oseu

reino, antes [|como dela escreve um antigo missionario]

nunca a christandade esteve mais llorente nem mais fa-

Yorecida. Pareceu-me por aqui suas proprias palavras,
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,

gra-

mas a divina Magestade, esta a lei de Deus taoconheci-

da em toda a China
,
que nao iia provincia , nem cida-

de
,
que della nao tenha nolicia , e a conheQa por ver-

dadeira. Nunca no reinado passado chegou ao estadoem

que avemos. Tem a lei santa, neslacorlede Pekim,duas

igrejas j)ublicas : uma dada de novo pelo rei tartaro [cu-

jo portal, feito ao modo de Europa, esla entre a rua e o

primeiro paleo da igreja Q tem este titulo em lingua si-

nica e letras de ouro. Kincu: quer dize-r : dom do im-

perador : e no remate do portal selevanta uma cruz gran-

de de pedra, a primeira que se arvorou em logar publi-

co neite imperio, Aoutra igreja e aantiga, vi^iladamui-

tas vezes do mesmo rei, e ennobrecida com seus titulos

e lelreiros, eternisados em marmores e padroes mui ie-

vantados. Nas mais provincias se prega nossa santa fe

com loda a publicidade, sem haver quern seatreva aen-

contra-la, ou fallar mal della. Trinta e um missiona-

rios se occupam naquella missao divididos por varias re-

sidencias , como a de Pekim : a de Nankim : Singafu :

Kiancheu : Hoaigan : Xamhai : Cinanfu : e outras mui-

tas.

Eslas sao as missoes que a Cornpanhia tem ao pre-

sente na Turquia e Asia , nao fallando da christandade

que tem a seu cargo na peninsula de Salsete de Goa

:

na qual residem vinte e cinco padres em outras tantas

igrejas, servindo de vigarios ecuras aquelleschristaosca-

naris : os quaes em seu modo de viver dao claros teste-

munhos do trabalhoso cuidado que os padres tem de os

doulrinar. Nas terras do norte assim mesmo tem a Corn-

panhia a seu cargo algumas outras igrejas de christiios,

como agora : a igreja de Parella na ilha de Bombaim

:

duas na povoagao de liandord : e as de Ponser : a de
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nacer : a de N. Senhora da Graga de Bagaim : a de S.

Thome, e a de Poiy. E se estas igrejas senaodevemcha-

mar missues por faJta de conversoes de genlios, ao me-

nos OS officios de pais de chrislaos
,
que tern a Compa-

nhia cm Goa, em Tana, em Bagaioi e Damao , sao a

meu ver missues com toda a propriedade ; porque naoha

religiose, que com o tal officio deixe de converter e bap-

lisar cada anno tresentas e qualrocenlas almas, assim de

mouros, como de gentios : o que podem bem teslemu-

nhar todos quanlos se tern achado emGoanodia dacon-

versao de S. Paulo, em que se solemnisa obaptismoge-

ral : e tambem aquelles que nas terras do nortc viram se-

melhantes haplismos dia de S. Xavier : dos quaes e um
o viso-rei Antonio de Mello de Castro, que em Tana as-

sistiu ao baptismo solemne demuilos catheciimenos, que

eu alii fiz corao pai de chrislaos que era daquella forta-

leza.

Bem sei que no titulo deste capilulo nao prometti

de escrever das missoes, que tem aCompanhia em Afri-

ca : porem como alguma parte della desde ocabo de Boa

Esperanga ate o estreito de Meca pertence ao estado da

India, podem tambem entrar neste lugar por da Asia.

A primeira que se offerece, e a de Ethiopia, naode to-

do desamparada pela Companhia : porque de mais das

muitas diligencias que tem feito efaz todos osannos poc

Ihe mandar missionarios, sem successo, por causa dos tur-

cos, que Ihes tomam os passes; tem ao presente nella

um padre chamado Christovam Storet, oqual assiste na

corte diijfargado , em grande proveito daquella afflicta

igreja. E esperamos em Deus que por morte do impio

Faciladas se abram as portas daquella misbiio, para en-

Irarem nellu muitos dos que ei dusejam.
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Nos rios de Cuama em terras dacafraria e a segnn-

da missao, que a Companhia tern na Africa ou Ethio-

pia: as residencias sSo oito: Tete, Sena, Mosimba de

Caya, Chemba, duas em Liiabo, Quilimane, Moran-

go: outra tern na terra firme fronteira a Mozambique,

chamada Cabaceira. Merecem muito para com Deus os

padres que nellas vivem , converLendo e doulrinando os

rafres barbaros, nao so pelo trabalho que tomam em me-

ter na cabega degente tao rude egafara adoulrinachris-

taa , senao porque padecem conlinuos acliaques e graves

doenqas , causadas do pessimo clima e nocivos ares da-

quellas terras.

De qualquer das sobreditas missoes puderamosfazer

grandes livros, se houvessemos de contar seus principios

e progressos, a piedade dos christaos, o zelo dos prega-

dores evangelicos, os milagres que Deusobra paracredi-

to da sua sanla fe , os castigos que da a quern a perse-

gue: porem eu como nao pretend! mais que dar neste

capilulo uma pequena luz com que se visse ozelo da sal-

vagao das almas que a Companhia tem em toda a par-

te , deixo a materia para maiorobra. Convidando daqui

aos varoes doutos, e zelosos do credito de suas sagradas re-

ligioes ,
que toraem a penna na mao, e escrevam e im-

primara , nao em um so , mas muitos idiomas , o muito

que seus irmaos da India obram na conversao das almas

convencendo com seus escriptos aalgunsauctores estran-

geiros, que tem sahido com livros nestes tempos cheios

de mil patranhas , e descreditos das religioes portugue-

zas indiaticas; querendo fazer crer ao mundo, que nel-

las ja nao ha zelo por se passar para elles ; e que nao ha

missao na India que nao seja sua.
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CAPITULO XXVIII.

Pario (le Alepo para Alexandreta. Que porto

seja cste : e o que vi neste caminho por

terras da Syria.

Havida licenga e passaporte do aga , tratei logo de

me ir embarcar ao porto de Alexandreta, chamada po-

los turcos Scandarona, derivando este noma deScander,

que nasua lingua quer dizer Alexandre. Dondevemcha-

marem a Alexandria de Egypto, Scandariaa. Uma so

duvida me embaragava, movida pelos experimentados

naquellas partes, e era esta : se meestava melhor irem-

barcar-me a Tripoli ou a Alexandreta. Assentavam to-

dos que cm Alexandreta corria risco de me levar o vi-

ce-bacha outras tantas patacas , como eu dera ao aga de

Alepo: oque faziam crer variosexemplos, que setinham

visto em semelhantes casos, de passageiros, que eacapan-

do a poder de dinheiro do Scylla de Alepo hiam dar no

Charibdys de Alexandreta , onde o vice-bacha tinha logo

aviso de quanto passara em Alepo , e sabendo que la se

tinha dado dinheiro nao os deixava ca embarcar sem Ihe

darem outro tanto. De temer era tal experiencia, mas

nada menos qualquer demora que fizesse mais em Ale-

po : e para Tripoli nao se offerecia occasiao decafilatao

cedo. Se quizesse ir escoteiro tornava a dar indicios aos

turcos de que tinha muito dinheiro e negocio de gran-

de consideragao
,
que me obrigava a tantos gastos e ris-

cos. E que mais quereria o aga para me tornar a correr

a folha ou a bolsa? Finalmente me resolvi em passar a

Alexandreta, Pelo que despedido de todos os religiosos,

consul francez e inglez, assim mais de alguns mercado-
15
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res amigos, sahi da cidade noprimeiro dejunho de 1663

acompanhado do poituguez
,
que trouxe de Bagora , de

M. Tandolplio Higen alemao, que passava a Fianqa,c

de mais dou3 turcos ; fora trinta mercadoreseslrangeiros,

que se vieram despcdir do seu camarada uma legua da

cidade , montados todos em forraosos cavallos com boas

armas. Chegados ao termo deslas despedidas, celebrou-

as Mr. Pandolpho com mais brindes quelagrimas, sobre

iim grandioso almogo, que tinha trazido em uma mula.

E dados os ullimos abragos , se tornaram os mercadores

para a cidade, e n6s marchamos avanle.

Muita lastima live nesta primeira Jornada de vef

muitos e famosos mosteiros anligos de todo arruiuados:

de uma e outra parte da eslrada se nao via outra cousa.

Quiz eu chegar perto de um para ter que conlar: mas

que havia dever? Uraas maraviihosas igrejas depedrala-

vrada com tal miudeza como se fosse cera, chorandosua

solidao e fortuna. Nao havia em suas paredes pedra al-

guma que nao passasse dedois covados de comprido ea-

gatadas umas nas oulras com laminas de ferro e cobre;

e de largura outra lanta
,
quanta tinha a parede. O eia

que mais se esmerava aquella arte antiga era nas capel-

las mores e nos portaes das igrejas: aquellas eram mui-

to baixas e pequenas , e de abobeda, em que olavorda-

va mate a pintura : estes de obra mosaica e corinlhia^

com grandes floroes de pedra a roda. Em algumas igre-

jas vi columnas de estranha grandeza e grossura , mas

quasi todas cahidas equebradas. Emlogar de capellas co-

lateraes linham no cruzeiro dois como nichos de aboba-

da. Junto destas igrejas ficavam osconventos, do mesmo

feitio que os nossos, porem muito maisallerosos. Alguns

delles tinham dentro agua nativa, oulros cir.ternas aber-

tas em vivas rochas. De uns e oulros edificios cslao em
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pe s6 as paredes e as capellinlias mores
;
porque como

eram de pedras lao grandes, nao houve brago, nem tem-

po que as derrubasse. Tambem vimos neste dia um cas-

tello desmantelado, que dizem foi obra de Godofredo de

Bulhoes; e uraa ossada de cidade lao erma como Troia.

A noite fomos passar a Halaca , logarejo de poucos visi-

nhos, antigamente villa grande, segundo de suas ruinas

se collige.

Meio dia de caminho desta Halaca esla aigreja de

S. Simao Stellita, sobreocume domontechamado Man-
dra, dez leguas e meia de Antiochia. O moate temde

costa arriba dois mil e quinhentos passos. O templo do

santo foi edificado em forma de cruz. O cruzeiro ficava

descoberto sem tecto nem abobeda, e nelle acolumnade
quarenta covados em alto sobre que o santo fezpeniten-

cia. No mesmo logar se \e ainda hoje o pedestal da co-

lumna, e esta deveestar entre asdemais que alii seveem.

quebradas, as quaes sustentavam as abobedas com que a

igreja era coberta. Junto a este templo esteve um impe-

rial convento, de que senaoveem outrasgrandezas, mais

que a do espago que occupava. No mais alto do monte

perseverava ainda uma grande cisterna cavada na rocha,

a qual sedesce pordezeseis degraus. Descobre-se tambem

dalli um estendido valle, e nelle as reliquias de umaci-

dade, da qual se vinha por uma so rua a igreja do san-

to Stellita. Na fralda do Mandra se veem os vestigios e

Tuiaas de trinta e tantos conventos e templos edificados

a honra do santo. Assim mesmo umafonte deaguamui-

to pura , a qual dizem fez nascer o mesmo santo em tem-

po que OS lavradores rscessitavam muito della.

Disse missa nesta igreja fazendo altar do pedestal da

columna com grande consolagao minha, e dos doiscom«

panheiros chrislaos. Etornando dalli a nosso caminho ar-

15 #
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ribando sobre a mao esquerda, vadeamos aribeiraEfrim,

e entramos nos estendidos eferteis campos de Antiochia,

OS quaes tem de comprimento qualorze]f>f,^uas, e saocor-

tados de muitas edocesribeiras. Uma passamos p<^Ia pon-

te de Murat bacha, que tem tres quartos de legua de

comprimento e esta posta sobre a ribeira que disse, e

muitas alagoas, que se continuam depois della. A An-

tiochia se deixava ver de longe assentada na lomba de

uma serra eminente e sobranceira a um lago que parece

mar; o qual se communicoujacomelleabrindo umabar-

Ta capaz de gales; porem hoje nao se communica, eeso

navegado de pequecos barcos. Foi Antiochia fundada

por Seleuco Nicanor, e seu nome primeiro foi Beblata

:

depois a tomou , e Iho mudou Antiocho em Antiochia.

Nella nasceram S. Luccas eS. Joao Chrysostomo. Nel-

la foi sete anno5 bispo o apostolo S. Pedro, e pregou o

apostolo S. Paulo. Ella foi a primeira cidade
,
que no

mundo se assignou com nome de christaa. Agora ja nao

e nada do que foi , e esta quasi erma : tanto
,
que ate o

patriarcha de Antiochia mudou della sua cadeira para

Damasco, e daqui para Alepo.

Nesta segunda Jornada atravessamos uma corda de

serras altissimas
, que tendo seu principio na Armenia

maior vem a fenecer perto de Alexandreta : chama-lhe

Ptolomeu montes Amaus. Se ha no mundo serras di-

gnas de serem sabidas e celebradas, estas o sao : na allu-

ra vencem as nuvens, que se Ihe baqueam ecobremseus

cumes superiores : na frescura excedem quantos valles ha

;

nao fallando em ribeiras, que vohintariamente se vera

despenhando do mais altodaqucllas serras: nao ha pene-

do em todas ellas, que nao seja bergo deuma fontecfis-

talina. Por s6varos, carvalhos e outras arvores ruslicas

das Dossas serras, dao aquellas outras arvores degostosa*
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fructas. O malo vem a ser de \ide5 bravas, murtaschei-

rosas, alecrins e giesteiras maasas. Quando por alii pas-

sei era tempo de giestas, e como eram muitas, amarele-

javam as serras deitando de si tal fragrancia, que convi-

davam a fitar nellas. Sao emfim serras, que merecem o

nome de lamalhete. Tan to que as passamos demos em
um logar de christaos gregos, no qual ficamos aquella

nolle.

Ao oulro dia pela manhaa chegamos a Alexandre-

ta ou Scandarona , como ja disse. Ptolomeu Ihe charaa

Alexandria do Isso. Esta posta era uma praia
, que ul-

timamente termina o Medi terraneo, povoada dc poucos

christaos gregos
,
que vivem de lavoura e pescaria. Ha

nella pessimos ares assim por rasao dospaues, que tema
roda , como das serras, quelhetomam aviragao. Jaacon-

teceu irem algumas naus a seu porto , e esperarem nel-

le ate de Franga ou Italia Ihe mandarem boa marinha-

gem
,
por ser morla toda a que levaram naquella terra.

O porto vem a ser uma resaca, que alii faz o Mediterra-

neo, larga e profunda, amparada por parte de terra com
OS montes, e do mar com a ilha deChypre. Naohanel-

le , nem vem a elle, naus turquescas, com temordos mal-

tezes ,
que de continuo andam naquella costa; e como

Alexandreta nao temdefensa nenhuma, dedentro do por-

to Ihe levam as naus. Na mesma praia de Alexandreta

para o poente se ve ainda uma torre edificada por Go-

dofredo de Bulhoes. Para a banda do norte legua e meia

distante fica Payaz villa rica, e de muitaseda. Entre es-

ta villa, e a de Alexandreta junto da praia se levanta

uma columna muito antiga, no mesmo logar em que por

Iradigao immemoriavel se ere que a balea vomitou ao

propheta Jonas. Com esta terra ser a gargantu de todoo

imperio turco e a porta da Syria , nao a tem o grao-tur-
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CO forlificada : sendo facil a qualquer nagao que Ihe for

tomar aquelle passo [que nao tem tresentos pes de lar-

go entre as serras e o mar] impedir-lhe acommunicagao

da Asia menor com a maior, ou ao menos obriga-lo a

buscar novos e mais compridos caminhos.

CAPITULO XXIX.

Viagem que j\% j)or mar de Alexandr'cta a

Marselha de Franga.

O mesmo foi cliegar eu a Alexandrela que embar-

car-me em uma nau franceza para Marselha, porque te-

mia o que depois succedeu , segundo de la escreveram
,

que OS turcos de Alepo mandassem em minha busca, ou

o vice-bacha de Alexandrela me fizesse alguma avania;

qucr dizer em lingua turca, vexagao e tirannia. Conta-

vam-se qualro de junho del6G3 quandolevamos ancora,

e demos a vela com menos favoravel vento do que era ne-

cessario para sahir daquelle porlo : porem as voltas ven-

cemos o cabo chamado de Porco, que e uma ponta de

terra desemelhantefeitio, que langa a terra de Syria con-

tra a ilha d^ Chypre : e navegando pelo mar da Syria,

a vista do monte Libano, fomos avistar ocabodeS. An-

dre na ilha de Cliypre, passamos entre ella e terra firme

de Cilicia, contra toda a boa pilotagem
,

por ser o mar

naquella passagem eslreitissimo e siijeilo a calmarias.

Mais ac(M-tado e navcgar pelo mar Syriaco ale chegarao

mar grandc de Egypto, deixando Cliypre amao direita.

Mostrou a oxperiencia que erraramos , achando os ven-
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tos sempre ponteiros, sem termos logar para bordejar a

proposito. Mais deoilo dias gaslamos em costear Chypre

e Cilicia , fazendo-nos ora na volta desla terra , ora da-

quella ilha, ate que deixando por poppa ocabo Cromio,

agora chamado Cornachiti, entramos com bomventono

mar de Pamphylia. Logo sobrevieram uns poenles, que

DOS obrigaram a ir correndo para o mar Lybico, e avis-

tar por muitos dias a costa de Africa com grande pena

nossa, por nos ficar muito perto Tripoli, a maior ladroei-

ra de Berberia. Forcejando contra o venlo torndmos pa-

ra o mar, e dando-nos Deus quatro ou cinco dias bom

tempo, passamos sem ver Candia : e tivemos vista do moii-

te Gibello de Sicilia. Quiz o piloto encurtar o caminho,

e passar pelo estreito Mamertino ou Faro de Messina;

porem o vento nao deu logar a isso, Pelo que puzemosa

proa em Malta, assira para tomarmosrefresco, comofal-

la dos corsarios, que havia no mar.

Em oito de julho aportamos a Malta, onde e=tive-

mos tres dias sobre anchora , sem nos ser licito sair em

terra, por virmos de levante, com trazcrmos patentes de

saude, porque sempre se presume que ha la peste. Vie-

ram fallar comigo a bordo dois cavalleiros portuguezes

,

Gabriel de Castilho e Manuel Correa, e eu Ihes dei no-

\as da India em retorno das que me deram deste reino.

Muito teria que contar de Malta se saisse em terra ; mas

como estive sempre na nau vi so as fortificagoes que se

descobrem do porto , as quaes sao pasmosas , nem acho

outras com que as possa comparar. Ora, de Malta vie-

mos costeando Sicilia, CAendo as ilhas de Gozo, Lam-

pediisa, Pentelaria, e outras daquelle mar; e navegan-

do pelo Thyrreno demandamos o cabo Corso na ilha de

Corspga
;
porem vento contrario nos fez descair sobre Sar-

denha, e perto della ficamos cm calmaria dois dias in-*
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teiros : apoz ella entrou um levante fraco que nos levou

ao mar Liguslico, e acalraando tambem este cm altura

de Geneva, sobreveio outro de pouca dura com que fo-

mos a Niza : daqui em um dia a Marselha de Franga

,

porLo da Provenga; nelle demos fundo em S;2 de julho

de 1663.

CAPITULO XXX.

Hnco7itro em Marselha D. Francisco Manuel^

e passando d Rochella por terra , dalli venho

por mar a Cascaes , e dou Jim a inmha re-

lagdo,

Marselha e cidade antiquissima, cercada por tres

partes do mar gallico , e pela quarta inexpugnavel
,
por

rasao do uma alta eminencia sobre que esla fundada. O
porto e capacissimo , e tao seguro depois de passada a

a cadeia para dentro, que nao tern as naus necessidade

deanchoras. Neste porto naioe olazareto, ouquarenleaa

tao rigorosa como em Leorne e Veneza : em sete dias me

deram por absolto delle os senhores intendenles da sau-

de. Fui-me ao collegio que alii tem aCompanhia vesli-

do ainda de turco , como chegara aquella terra. Fui lo-

go visitado do Sr. D. Francisco Manuel, o qual , com

nome supposto de Mr, Chevalier de S. Clement, passa-

va a Roma recommendado a lodos os principes e repu-

blicas amigas
,

por cartas patenles dos senhores reis de

Inglaterra e Franga. Nao e crivel o gosto que me cau-

sou avisita deste fidalgo : so o pode considerar qucm sou-

ber cstimar suas inoslimaveis prendas, quem liver goza-
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do de sua admiravel conversaQao, quern for lido em seus

engenhosos livros ,
quem de seu singular juizo formar

aquelle conccito quedelle tern feito omundotodo, quem

de seu primor estiver obrigado como eu o estou
;
porque

todas estas cousas juntas foram os motives de mcu goslo

naquella visita. Delle soube a nova da famosa victoria

do Canal , a qual em Franga foi festejada com iguaes

demonstragoes dc alegria as que houve nella pela toma-

da de Montalvan e Rochelta, e dalli a encaminhei por

terra para a India, onde chegou por esta via primeiro

que por outra.

Passado o dia de Sanlo Ignacio, logo ao outro me

puz a caminho para Bordeus, onde me seguravam que

acharia nau para Portugal. Atravessei pois a Franga de

levante a poente, passando por estas cidades principaes

:

Aix, Aries, Mompilher, Beziers , Carcassona, Tolosa,

Higen , Bordeus. De Tolosa pelo rio Garumna passei a

Higen , e daqui na barca da passagem a Bordeus. Nesla

cidade achei muitos portuguezes, gente denagao, alguns

dos quaes vivem muito cbrislamente: outros daomostras

do que sempre foram. Esta e arasao por que nao vivem

tao conform es uns com os outros, dividindo a religiao os

animos que em outras partes une o sangue. Qxlw enim

participaiio justitice cum iniquitate? Qucc autem conven-

tio Christ'i ad Belial? aut qua; pars Jidelis cum infideli?

Dois dias tao somenle me detive em Bordeus, e achan-

do que nao ha via alii embarcagao para este reino, pas-

sei a Rochella, onde me diziam que se acharia. Agasa-

Ihou-me o padre reitor do coUegio da Companhia, que

ha naquella cidade, com tanto amor que por agradeci-

mento Ihe porei aqui o nome: Pedro Lavandier se cha-

mava. Poucos dias depois de minha chegada a Rochella

me embarquei para estc reino na nau Mazarini, capitao
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Mr. de Almarac, o qual com mais duas fragatas \inha

coniboiando quatorze navios mercautis carregados de tri-

go e cevada. Foi a viagem trabalhosissima ; mas a gran-

deza com que me tratou aquelle fidalgo, e o chegar a

esla corte a salvaraento, me faz esquecer de tudo o que

foi trabalho. Desembarquei em Cascaes em 25 de Outu-

bro de 1663 , havendo-me embarcado na Rochella a 10

de Setembro do mesmo anno.

Deus
,
que por tantas e tao barbaras terras, porca-

minhos laoextraordinarios, porperigos tao evidenles, as-

sim de mar como de terra, assim dehomens como defe-

ras, me trouxe a salvamento a esle reino, seja servido

de nos levar a todos ao seu.

LAUS DEO,

Firgim SancfissimcB
f

et Sanclo meo Xavcrio,
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